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RESUMO 

O processo de exclusao educacional presente na sociedade contemporanea nega a 

legitimidade de um Estado Social Democratico de Direito e torna-se um problema 

social na concretizacao dos direitos fundamentals, sobremaneira o direito 

fundamental do Acesso a Justica. Dentro deste contexto, esta pesquisa abordou as 

principals nuances do direito a Educacao e a sua relevancia como forma de viabilizar 

os direitos e a postulagao democratica do Estado de Direito, objetivando analisar, a 

partir das principals contribuicoes teoricas contemporaneas, o papel da Educacao 

para a democratizacao do Acesso a Justica aos hipossuficientes, tendo em vista sua 

natureza jurfdica de direito fundamental de dignidade da pessoa humana e 

instrumento de transformacao social. Tal anseio constituiu um verdadeiro esforco 

teorico-interpretativo, procurando compreender a relacao existente entre direito a 

Educagao e Acesso a Justica na ordem juridica brasileira, reclamando, portanto, 

uma abordagem interdisciplinar entre pedagogia e direito. Para tanto, aplicou-se o 

metodo indutivo e enfoque pragmatico, de intervengao nas condigoes da realidade 

social, bem como uma pesquisa bibliografica para fundamentar teoricamente as 

discussoes suscitadas e existentes a cerca do tema: A Democratizacao do Acesso a 

Justiga na Sociedade Brasileira sob o Prisma da Efetividade do Direito a Educagao: 

Uma Premissa Fundamental para uma Jurisdigao Inclusiva. Constatou-se, portanto, 

que o exercicio da cidadania - conteudo do acesso a Justica - pressupoe a 

concretizagao do direito a educagao, por meio da qual a populagao tera a 

competencia de fazer-se sujeito de direitos, reivindicando a efetividade dos direitos 

constitucionalmente consagrados como outros ainda nao incluidos nas legislagoes e 

assim construir um espago social cidadao. 

Palavras-chave: Acesso a Justica. Cidadania. Democracia. Direito a Educagao. 



ABSTRACT 

The process of present educational exclusion in the society contemporary denies the 

legitimacy of a Democratic Social State of Right and becomes a social problem in the 

concretion of the basic rights, excessively the basic right of the access to justice. 

Inside of this context, this research approached main nuances of the right to the 

Education and its relevance as form to make possible the rights and the democratic 

postulation of the Rule of law, being objectified to analyze, from the main theoretical 

contributions contemporaries, the paper of the Education for the democratization of 

the access to justice to the hipossuficientes, in view of its legal nature of basic right of 

dignity of the person human being and instrument of social transformation. Such 

yearning constituted a true effort theoretician-interpretative, looking for to understand 

the existing relation between right to the Education and Access to Justice in the 

Brazilian jurisprudence, complaining, therefore, a boarding to interdisciplinary 

between pedagogy and right. For in such a way, one applied the inductive method 

and pragmatic approach, of intervention in the conditions of the social reality, as well 

as a bibliographical research theoretically to base the quarrels excited and existing 

about the subject: The Democratization of the Access to Justice in the Brazilian 

Society under the Prism of the Effectiveness of the Right to the Education: A Basic 

Premise for an Inclusive Jurisdiction. One evidenced, therefore, that the exercise of 

the citizenship - content of the access to Justice - estimates the concretion of the 

right the education, by means of which the population will have the ability to become 

subject of rights, being demanded the effectiveness of rights constitutionally 

consecrated as not yet enclosed others in the laws and thus to construct to a social 

space citizen. 

Keywords: Access to Justice. Citizenship. Democracy. Right to the Education. 
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1 INTRODUQAO 

A concepcao de sociedade justa tern como pressuposto a democratizacao 

dos direitos basicos a toda a populagao, caracterizada por uma legitima democracia 

e o perfeito exercicio da cidadania. Entretanto, historicamente, a sociedade brasileira 

e marcada pelas mazelas das desigualdades sociais entres os individuos, 

ocasionado um contexto de marginalizados e exclufdos das benesses sociais. 

Dito isto, sobreleva notar que a promocao do direito fundamental social a 

Educacao e imperiosa quando se pensa no projeto de desenvolvimento de uma 

ordem social que tern dentre os seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e 

a cidadania, pois somente cidadaos escolarizados apresentam condigoes de serem 

inseridos como sujeitos ativos na Ordem juridico-social. 

A concepcao de Educagao Escolar ora defendida ultrapassa o simples 

aspecto do desenvolvimento cognitivo, a mera transmissao de conhecimentos, e 

volta-se para o desenvolvimento do ser humano de forma integral, assegurando ao 

cidadao uma formagao que promova o exercicio e reivindicagao dos direitos 

constitucionalmente consagrados como outros ainda nao incluidos nas legislagoes e 

assim construir um espago social cidada. 

Neste intuito, com a investigagao que ora se realiza, se objetiva analisar, a 

partir das principais contribuigoes teoricas contemporaneas, o papel da Educagao 

enquanto premissa basica para a concretizagao do Acesso a Justiga aos 

hipossuficientes, sob a otica da Jurisdigao Constitucional. 

Ante o exposto, o presente estudo tern como problematica: Quais os motivos 

da existencia de uma significativa parcela da sociedade brasileira, denominados de 

hipossuficientes, ser excluida do direito fundamental do Acesso a Justiga? Diante 

desta inquietude cientifica, a metodologia pautar-se-a na aplicagao do metodo 

indutivo, pautado em uma pesquisa de campo voltada para a intervengao da 

realidade social, que consistira na aplicagao de questionarios. Sera norteado ainda 

pelo metodo de procedimento bibliografico para fundamentar teoricamente as 

discussoes suscitadas, perpassando pelo metodo exegetico-juridico quando da 

analise das normas referendadas no estudo. 

A pesquisa de campo que fundamenta esta investigagao, foi realizada no mes 

de junho do corrente ano e esta centrada na aplicagao de questionarios a 
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40(quarenta) alunos matriculados no 1° segmento da modalidade de Educacao de 

Jovens e Adultos (EJA) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose 

Gongalves da Silva, na cidade de Sao Joao do Rio do Peixe - Estado da Paraiba, 

cuja faixa etaria esta compreendida entre 18 e 65 anos. 

Do ponto de vista estrutural, o trabalho foi dividido em tres capftulos. O 

primeiro capitulo, intitulado "Aspectos Gerais do Direito a Educagao na Sociedade 

Brasileira", adentra na evolugao historico - constitucional da Educagao enquanto 

direito de protegao constitucional, destacando-a como um aspecto basico e de 

fundamental importancia para a formagao de uma cidadania consciente. Com isto, 

objetivando constatar as nuances do Direito a Educagao na sociedade brasileira 

bem como a sua relevancia, porquanto ser instrumento viabilizador dos direitos e da 

postulagao democratica do Estado de Direito. 

Para bem aquilatar a compreensao da realizagao do Direito na Ordem 

Juridica patria, o segundo capitulo intitulado "Do Acesso a Justiga na Ordem Juridica 

Brasileira", abordara, numa visao critica, o Acesso a Justiga nas suas relevantes 

dimensoes, destacando sua evolugao historica, analise conceitual, fungao social, 

enfatizando, com proeminencia, a mudanga de paradigma do Acesso a Justiga 

enquanto acesso a uma ordem juridica justa e nao mera admissao ao processo. 

Nesta etapa se objetiva identificar as nuances do direito fundamental do Acesso a 

Justica na ordem nacional. 

Por conseguinte, no terceiro capitulo sera apresentada a discussao e analise 

do Papel da Educagao para a Democratizagao do Acesso a Justiga no Estado 

Democratico de Direito e os seus fundamentos, bem como a atuagao da Jurisdigao 

Constitucional na concretizagao dos direitos fundamentals sociais, em destaque a 

Educacao, suscitando breves apontamentos a cerca da efetivagao deste preceito 

basico no ambito da Suprema Corte do sistema Jurfdico brasileiro. O referido 

capitulo e de extrema importancia para o tema em foco, pois possibilitou os 

resultados conclusivos do trabalho. 

Neste diapasao, a interface existente entre o Direito a Educacao e o Acesso a 

Ordem Juridica Justa sera vislumbrada a partir da analise dos resultados da 

pesquisa, e da reflexao dos fragmentos bibliograficos que atribuem substantia as 

ideias articuladas. Ressaltando que o reclamo social em prol da cidadania vai 

imprimir, gradativamente, uma postura emergente e democratica do poder Judiciario 

frente a concretizagao dos direitos fundamentals sociais. 
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2 A S P E C T O S GERAIS DO DIREITO A EDUCAQAO NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA 

A historia da educacao brasileira, enquanto demanda social, esta associada 

ao processo historico de construcao dos Direitos Fundamentals, Sociais e humanos, 

consubstanciado nos movimentos populares em prol da insurgencia do Estado de 

Direito ou Estado Social. 

A expectativa de garantia do Direito a Educagao e compreendida como um 

fator determinante para a consecugao dos fundamentos da Republica Federativa do 

Brasil, em especial aqueles da Cidadania e da Dignidade da Pessoa Humana. 

Entretanto, e manifesta a flagrante desigualdade social que se perpetua no 

Ordenamento Juridico brasileiro. 

Historicamente a sociedade brasileira tern se caracterizado como um pais de 

frageis politicas sociais, o que Ihe imprimiu dois tragos marcantes: uma das maiores 

desigualdades sociais em convivio com uma das mais altas concentragoes de renda 

do mundo. 

O panorama excludente tern reflexos assustadores no campo da Educagao. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Educagao e Pesquisa (INEP - 2007) na 

sociedade brasileira ha cerca de 14 milhoes de pessoas analfabetas. Deste cenario, 

11,2% compreende individuos com mais de sete anos. Dentre os maiores de dez 

anos, 11,2% nao tern escolaridade ou estiveram na escola pelo perfodo de ate um 

ano. 27,5% tern ate tres anos de escolaridade; e mais de 2/3 da populagao(60,4%) 

nao possuem o ensino fundamental completo. 

Quanto ao ensino superior, o acesso e incontestavelmente menor, pois na 

idade de 18 a 24 anos, apenas 12,1% dessa populagao encontra-se matriculada em 

algum curso de graduagao. Dados do INEP ainda mostram que os brancos 

representam 72,9% na educacao superior e os negros somam 3,6% neste nivel de 

ensino. 

Uma das evidencias do menosprezo a educagao nacional pode ser 

encontrada na estrutura de financiamento que permeou toda a sua historia. O 

financiamento da educagao nunca foi efetivamente concebido a partir das 

necessidades reais de criangas, adolescentes, jovens e adultos. Ao contrario, 
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sempre foi estabelecido um quantum possivel de recursos e, a partir dele, 

identificavam-se quais setores, nfveis, modalidades e segmentos sociais seriam 

priorizados. 

Educacao publica, com qualidade, e prioridade em uma nacao que pretende 

firmar-se e afirmar-se como potencia. Prioridade, principalmente, quando, 50% da 

renda do pais concentram-se nas maos de, aproximadamente, 10% da populacao, 

em que milhoes de cidadaos vivem a margem da linha de pobreza e cuja formacao 

intelectual depende, exclusivamente, do apoio do Poder Publico. 

Em linhas gerais, o exercicio do Direito a Educagao no cenario brasileira nao 

esta ao alcance de todos, deflagrando, na verdade, uma postura abstencionista do 

Estado com a constante alegagao de insuficiencia de recursos para o atendimento 

do Direito a Educagao consagrado no texto constitucional. 

Convem acrescentar que o Ordenamento Juridico patrio passa, atualmente, 

por um processo de revalorizagao dos principios regentes, em reflexo do pos-

positivismo que determina observancia aos principios na elaboragao, aplicagao e 

interpretagao das normas, buscando o alcance da efetiva distribuigao do direito aos 

seus efetivos titulares. 

2.1 A Evolugao Historica do Direito a Educacao nas Constituigoes Brasileiras 

Com maior ou menor abrangencia e marcadas pela ideologia de sua epoca, 

todas as Constituigoes brasileiras dispensaram tratamento ao tema da educagao. A 

Constituigao e o documento maior de um Estado. Para Dallari (2004, p. 150): 

A Constituicao de um Pais fixa as bases da Organizacao social e ao mesmo 
tempo, indica os principios para aplicacao do direito. Quando legitima, a 
Constituicao representa um imperativo contra a arbitrariedade, a tirania e o 
oprobrio, alem de orientar a interpretacao das leis. 

Dai, a Ciencia Politica definir Estado como sociedade politics e juridicamente 

organizada. Mas, na medida em que esse Estado passa a formalizar os anseios da 

Nacao, que e seu organismo psiquico e social, reflete, nos seus documentos, 
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ordenamentos, normas e leis, os ideais sociais, as Utopias do homem. Foi assim que 

o Estado evoluiu de patriarcal para patrimonial, de individual para social, 

incorporando, nos seus ordenamentos jurfdicos, as aspiracoes nacionais. 

0 Brasil, a partir da sua Independencia Politica de 1822, estara sob a 

influencia de um Estado de Direito cuja referenda externa esta na Revolugao 

Francesa de 1789 e que vem, a guisa de la, assinalar, no pais, o surgimento de um 

regime liberal e a passagem da condicao individual e servil de suditos da Coroa 

Portuguesa, marca do Colonialismo nacional, para a de cidadaos do Imperio. 

O Estado de Direito sera, sobretudo, o resguardo das liberdades, garantias 

individuals e os direitos de cidadania, reforco tambem das proclamacoes liberals, 

entre as quais a da educacao fundamental e gratuita, discurso, no seculo XIX, 

transcrito nos ordenamentos juridicos das nacoes emancipadas, mas sem que isso 

resulte, concretamente, em direito publico subjetivo. A insercao da Educacao, nos 

textos constitucionais, assinala, pois, do ponto de vista formal, a passagem do 

Estado Individual para o Estado Social. 

Consoante elucida Carvalho e Campos (2000, p. 96): 

[...] a abordagem da Educacao como materia constitucional e um 
procedimento bastante completo e capaz de oferecer, suficientemente, uma 
visao da totalidade dos fatos juridicos de uma epoca ou regime politico que 
influem ou determinam um determinado sistema de Educacao. 

Desta forma, e imprescindivel e relevante uma reflexao a cerca dos Projetos 

de Constituigoes desencadeadas ao longo da produgao do Direito Positivo brasileira, 

fazendo-se, pois, alusao as Cartas Constitucionais de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 

1967 e 1988 na perspectiva de nao apenas mapear as normas educacionais no 

ambito das constituigoes, mas de mostrar com elas, no arcabougo juridico, estao 

coordenadas entre si. Em substantia, a sistematizagao da educagao enquanto bem 

publico tern como maior exigencia uma caracterizagao a luz da tecnica juridica 

capaz de revelar a virtualidade da regulacao da sociedade. 

2.1.1 Constituicao Imperial de 1824 

A genese da educagao brasileira ocorreu com a vinda dos Jesuitas, que 

iniciaram a instauragao, no ideario educational, dos principios da doutrina religiosa 
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em que a Igreja Catolica detinha, quase, o monopolio do ensino, atuando como 

instituicao portadora de uma "politica publica" de um Estado que nao se interessava 

pela reproducao cultural de seu povo. 

Para Carvalho e Campos (2000, p. 100): "com o desenvolvimento do 

Capitalismo industrial e o nacionalismo europeu, aportam no Brasil parcas ideias 

sobre a importancia da area educational, ainda que restrita a formacao das elites". 

Desta forma, vai se configurando uma nova postura e redirecionamento dos 

ensejos sociais que forneceu a justificagao para o projeto da sociedade livre, e, 

mesmo sendo a sociedade brasileira da epoca marcada pelo regime escravocrata, 

vai, lentamente, promovendo nitidas mudancas em sua estrutura, e isso se constata 

na primeira Constituicao, a Constituicao Politica do Imperio, chamada Carta de Lei 

de marco de 1824, que prescreveu em seu artigo 179: "A inviolabilidade dos direitos 

civis e politicos dos cidadaos brasileiros, que tern por base a liberdade, a seguranca 

individual e a propriedade, e garantida pela Constituicao do lmperio(...)" 

Vale salientar, que o tratamento concedido a educagao pela Constituigao 

Imperial nao tinha por finalidade promover a escolarizagao das massas populares, 

nem tao pouco reverenciar a extensao da cidadania, pois apesar do seu artigo 179 

garantir a todos os cidadaos a instrugao primaria e gratuita, buscava, na verdade, 

responder a nova demanda do mercado de trabalho que prescindia de qualificagao, 

bem como da atuagao da escola como um veiculo "adestrador" de condutas atraves 

da transmissao de ideologias voltadas para a manutengao do status quo dominante. 

Nesse periodo, entretanto, nao se pode falar ainda da educagao como uma 

questao nacional, ou seja, a educacao nao era considerada como assunto de 

interesse geral da Nagao visto que o Imperador concebia a Educagao como uma 

ameaga ao seu poder centralizador, um componente que poderia favorecer as 

emancipagoes polfticas, o processo de rebeldia e de esclarecimento das provincias, 

dai como nos ensina Carvalho e Campos (2000, p. 154) que: "os nfveis de instrugao 

vao sofrer as consequencias da instabilidade politica, da insuficiencia de recursos, 

bem como da visao regionalista que imperava nas elites provinciais". 

Assim sendo, o texto da Constituicao de 1824 do ponto de vista constitucional 

mais rigoroso, mostra-se coerente por apenas disciplinar, na ordem juridica, a 

gratuidade da instrugao primaria e incluir a criagao de colegios e universidades no 

elenco dos direitos civis e politicos. 
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Com a Proclamagao da Republica, o sistema constitucional consagrado na 

Constituigao de 1891, nao contemplou a problematica da educagao com agoes 

significativas, apesar da retorica republicana em favor da universalizagao do ensino 

Fundamental, pois obedeceu a preocupagao de delimitar as esferas de 

competencias das entidades federativas, onde a Educacao vai ser enumerada entre 

as 35 atribuigoes do Congresso Nacional. 

O artigo 35 desse diploma legal, reserva ao Congresso, mas nao 

privativamente, as seguintes atribuigoes (...): "(a) animar, no pais, o desenvolvimento 

das letras, artes, e ciencias, (b) Criar instituigoes de ensino superior e secundario 

nos estados e (c) Prover a instrugao secundaria no Distrito Federal". 

Observa-se que o legislador, ao estabelecer para o Congresso as agoes de 

animar, criar e prover as questoes educacionais nao tenciona tolher a agao dos 

governos locais, portanto, nao quer embaragar a capacidade legislativa dos Estados. 

Poder-se-ia dizer que, aqui, ha uma semente para a ideia que se tern hoje de 

competencia concorrente em materia educacional, em que o Congresso participaria 

com normas gerais sem negar as peculiaridades dos Estados-Membros. 

Desta forma, a Constituigao Republicana de 1891, adotando o modelo federal, 

preocupou-se em discriminar a competencia legislativa da Uniao e dos Estados em 

materia educacional. Coube a Uniao legislar sobre o ensino superior enquanto aos 

Estados competia legislar sobre ensino secundario e primario, embora tanto a Uniao 

quanto os Estados pudessem criar e manter instituigoes de ensino superior e 

secundario. Rompendo com a adogao de uma religiao oficial, determinou a 

laiscizagao do ensino nos estabelecimentos publicos. 

2.1.3 Constituigao Republicana de 1934 

A Constituigao de 1934 inaugura uma nova fase da historia constitucional 

brasileira, na medida em que se dedica a enunciar normas que exorbitam a tematica 

tipicamente constitucional. Revela-se a constitucionalizagao de direitos economicos, 

sociais e culturais. Nela ainda se permitiu fazer o avango e a mobilizagao da 

Sociedade Civil em torno da questao da Educagao, devido, principalmente, a 

proposta contida no Manifesto dos Pioneiros da Educagao Nova, datado de 1932, 
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que solicitava a criacao de uma escola publica unica, laica, obrigatoria e gratuita, isto 

e, defendiam a escolarizagao das massas para o ingresso do Brasil no rol dos 

paises civilizados. 

A Constituigao de 1934 traz, pela primeira vez, na historia constitucional 

brasileira, um capitulo especifico de Educacao, que e definida como direito de todos, 

correspondendo o dever da familia e dos poderes publicos, voltada para consecugao 

de valores de ordem moral e economica. E oportuno transcrever seu art. 149 desse 

diploma legal: 

A educagao e direito de todos e deve ser ministrada pela familia e pelos 
poderes publicos, cumprindo a estes proporciona-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no pais, de modo que possibility eficientes fatores 
da vida moral e economica da Nacao e desenvolva no esplrito brasileira a 
consciencia da solidariedade humana. 

O mencionado diploma apresenta dispositivos que organizam a educagao 

nacional, mediante previsao e especificagao de linhas gerais de um piano nacional 

de educagao e competencia do Conselho Nacional de Educagao para elabora-lo, 

criacao dos sistemas educativos nos estados, prevendo os orgaos de sua 

composigao como corolario do proprio principio federativo e destinagao de recursos 

para a manutengao e desenvolvimento do ensino. Tambem ha garantia de 

imunidade de impostos para estabelecimentos particulares, de liberdade de catedra 

e de auxflio a alunos necessitados e determinagao de provimento de cargos do 

magisterio oficial mediante concurso. 

A despeito de a educacao ter passado a ser reconhecida como um Direito 

Universal, nao se evidenciou maiores esforgos no sentido de se assegurar a 

universalizagao do ensino fundamental. Nesse sentido, apesar de a Constituigao de 

1934, pela primeira vez, ter confirmado a responsabilidade do Estado pela oferta 

obrigatoria e gratuita da escola primaria, e de todas as demais constituigoes ate aqui 

promulgadas, nao deixarem de ratificar e de ampliar esse direito, o que 

historicamente tern se verificado, na pratica, e a sua violagao. 

Enfim, cabe assinalar mais uma vez que a Constituicao de 1934 representou 

um passo adiante no processo de modernizagao da educacao brasileira, pois foi a 

primeira que tratou a educagao como direito de todos e a mais rica no que diz 
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respeito a educacao, embora nao tenha recepcionado norma sancionadora ao 

Estado por falta de prestacao educacional. 

2.1.4 Constituigao Republicana de 1937 

Com a Constituicao Federal de 1937, consolidou-se a ditadura de Getulio 

Vargas e foi patente o retrocesso. O texto constitucional vincula a educacao a 

valores cfvicos e economicos. Nao se registra preocupagao com o ensino publico, 

sendo o primeiro dispositivo no trato da materia dedicado a estabelecer a livre 

iniciativa. O debate sobre pedagogia e politica educacional passou a ser restrito a 

sociedade politica, em clara demonstracao de que a questao do poder estava 

mesmo presente no processo de centralizagao ou descentralizacao. 

O discurso do texto constitucional assumido, segundo Carvalho e Campos 

(2000, p. 178) foi: 

A constituicao prescreve a obrigatoriedade da educacao fisica, do ensino 
civico e de trabalhos manuais e atribui ao Estado, como seu primeiro dever 
em materia educativa, o ensino pre-vocacional e profissional, destinado as 
classes menos favorecidas, cabendo-lhes ainda promover a disciplina moral 
e o adestramento de suas obrigacoes para com a economia e a defesa da 
Nacao. 

A centralizagao e reforgada nao so pela previsao de competencia material e 

legislativa privativa da Uniao em relagao as diretrizes e bases da educacao nacional, 

sem referenda aos sistemas de ensino dos estados, como pela propria rigidez do 

regime ditatorial. Assim determina o artigo 16 que "Compete privativamente a Uniao 

o poder de legislar sobre as diretrizes de educagao nacional" 

2.1.5 Constituigao Republicana de 1946 

A Constituicao de 1946 retoma os principios das Constituigoes de 1891 e 

1934. A competencia legislativa da Uniao circunscreve-se as diretrizes e bases da 

educagao nacional. Na perspectiva dos Estados-Membros, a Constituigao de 1946 

assegura aos Estados a volta a condigao de co-participantes ou coadjuvantes dos 

poderes ou competencias da Uniao podendo, para a materia de diretrizes e bases 

da educagao nacional, legislar de forma supletiva ou complementar, nos termos do 
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artigo 6- "A competencia federal para legislar sobre diretrizes e bases da educagao 

nacional nao exclui a legislagao supletiva ou complementar." 

A educagao volta a ser definida como direito de todos, prevalece a ideia de 

educagao publica, a despeito de franqueada a livre iniciativa. Sao definidos 

principios norteadores do ensino, entre eles ensino primario obrigatorio e gratuito, 

liberdade de catedra e concurso para seu provimento nao so nos estabelecimentos 

superiores oficiais como nos livres, merecendo destaque a inovagao da previsao de 

criacao de institutos de pesquisa. A vinculagao de recursos para a manutengao e o 

desenvolvimento do ensino e restabelecida. 

2.1.6 Constituigao Republicana de 1967 

No inicio dos anos 60 a seara educacional ganhou maior destaque na 

sociedade, passando a ser incluida entre as reformas de base nas amplas 

mobilizagoes desencadeadas na epoca, e ao mesmo tempo a educagao passou a 

ser difundida como instrumento de mobilizagao politica e de conscientizagao. Em 

1961 tem-se a promulgagao da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, 

cuja tendencia foi muito mais de respostas aos setores privatistas do que aos 

interesses sociais emergentes, em nada contribuindo para a definigao de diretrizes 

de um novo padrao educativo que implicasse a inovagao estrutural do sistema de 

ensino. 

Quanto ao tratamento dispensado a tematica da Educagao pela Constituigao 

de 1967 manteve-se a estrutura organizacional da educagao nacional, preservando 

os sistemas de ensino dos Estados. Todavia, percebem-se retrocessos no enfoque 

de materias relevantes: fortalecimento do ensino particular, inclusive mediante 

previsao de meios de substituigao do ensino oficial gratuito por bolsas de estudo; 

necessidade de bom desempenho para garantia da gratuidade do ensino medio e 

superior aos que comprovarem insuficiencia de recursos; limitagao da liberdade 

academica pela fobia subversiva; diminuigao do percentual de receitas vinculadas 

para a manutengao e desenvolvimento do ensino. 

O dispositivo constitucional em comento veio a adotar o federalismo, mas 

uma forma de Estado Federal que deu maior expansao a propria Uniao em 

detrimento dos Estados-Membros. O federalismo de 1967 nao se caracterizou por 

partilha equilibrada de competencias constitucionais. Os poderes enumerados da 
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Uniao eram tantos que pouco restava de prerrogativa para os Estados-Membros da 

Federagao. Confirmou-se, mais uma vez, a centralizacao politica em torno da Uniao. 

A novidade, com relacao a Constituigao de 1946, refere-se a intervengao dos 

Estados nos municipios por questoes de ordem educacional. A Constituigao 

prescreve que a Constituicao Estadual pode regular sobre intervengao nos 

Municipios em casos que ocorra a nao aplicagao dos recursos tributarios no ensino 

primario. 

2.1.7 Carta Constitucional de 1988 

A declaragao do Direito a Educagao e particularmente detalhada na 

Constituigao Federal da Republica Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, 

pois pela primeira vez em nossa historia Constitucional brasileira, explicita-se a 

declaragao dos direitos sociais, no ambito dos direitos fundamentals, destacando-se, 

com primazia, a educagao. 

Alem do regramento minucioso, a grande inovagao do modelo constitucional 

de 1988 em relagao ao Direito a Educagao decorre de seu carater democratico, 

especialmente pela preocupagao em prever instrumentos voltados para sua 

efetividade. 

A dicgao normativa do dispositivo constitucional especifica a competencia 

legislativa no artigo 22, XXIV determinando que: "Compete privativamente a Uniao 

legislar sobre diretrizes e bases da educagao nacional". O exame completo deste 

artigo mostrara que a competencia privativa da Uniao de legislar sobre diretrizes e 

bases da educagao nacional nao exclui a participagao ativa dos Estados na 

legislagao sobre questoes especificas da materia educacional atraves de uma 

delegagao conforme pode-se depreender do artigo 22, paragrafo unico "Lei 

complementar podera autorizar os Estados a legislar sobre questoes especificas das 

materias relacionadas neste artigo" e depreende ainda no 24, IX que compete a 

Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: educagao, 

cultura, ensino e desporto. 

Como se vera, o diploma de 88 dedica toda uma parte do titulo da Ordem 

Social para responsabilizar o Estado e a familia, tratar do acesso e da qualidade, 

organizar o sistema educacional, vincular o financiamento e distribuir encargos e 

competencias para os entes da federagao. No artigo 205, afirma-se que: "A 
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educagao, direito de todos e dever do Estado e da familia". Os constituintes de 88 

conseguiram sintetizar os principios basicos da educacao em sete itens. Segundo o 

art. 206 da Constituigao Federal/88: 

Art. 206 - O ensino sera ministrado com base nos seguintes principios: 
I - igualdade de condicoes para o acesso e permanencia na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepcoes pedagogicas e coexistencia de 
inst i tutes publicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino publico em estabelecimentos oficiais; 
V - valorizacao dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 
pianos de carreira para o magisterio publico, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso publico de provas e tftulos; 
VI - gestao democratica do ensino publico, na forma da lei; 
VII - garantia de padrao de qualidade. 

A protegao constitucional do Direito a Educagao no diploma de 88 teve 

substancial ampliagao, na medida que, elencou os principios norteadores deste 

preceito. Sao os principios a base da organizagao da Educagao Nacional, atuando 

como nucleos essenciais das normas educacionais na ordem juridica brasileira. 

Ao comentar os principios basicos do ensino, Silva (2005, p. 167) observa 

com propriedade que: 

A consecucao pratica dos objetivos da educacao consoante o art. 205 -
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da 
cidadania e sua qualificacao para o trabalho - so se realizara num sistema 
educacional democratico, em que a organizagao da educacao formal 
concretize o direito ao ensino, informado por principios com eles coerentes, 
que, realmente, foram acolhidos pela Constituicao no art. 206. 

Ressoa evidente, como premissa de uma gestao democratica da Educagao, a 

observancia dos principios emanados no texto constitucional, regulando os objetivos 

pretendidos com a educagao formal. 

O artigo que detalha o Direito a Educagao na Carta Constitucional de 1988 e 

o art. 208, formulado nos seguintes termos: 

Art. 208 - O dever do Estado para com a educacao sera efetivado mediante 
a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatorio e gratuito, inclusive para os que a ele nao 
tiveram acesso na idade propria; 
II - progressiva extensao da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino medio; 
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III- atendimento Educacional especializado aos portadores de deficiencia, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pre-escola as criancas de zero a seis anos de 
idade; 
V - acesso aos niveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criacao 
artfstica, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequada as condicoes do educando; 
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, atraves de 
programas suplementares de material didatico escolar, transporte, 
alimentacao e assistencia a saude." 

A dicgao normativa supracitada reune as atribuigoes do Poder Publico na 

prestacao e efetivacao dos ditames educacionais, consubstanciando, em sua 

totalidade, na oferta e expansao do Direito a Educagao a todos os que compoe a 

sociedade, primando pela qualidade do servico prestado e atendendo as 

circunstancias especificas de cada caso, na perspectiva de assegurar a gradativa 

universalizacao da ensino no cenario brasileira. 

Ainda o § 1° do art. 208 da CF postula que: "o acesso ao ensino obrigatorio e 

gratuito e direito publico subjetivo". Embora, incoerentemente, se refira tao somente 

ao Ensino Fundamental, tal enunciado esta correlato ao dever-obrigacao do Estado 

de satisfaze-lo, uma vez que o mesmo deve ser concebido como autentico e 

verdadeiro direito fundamental, inserido no direito a vida. 

Diante do discurso ora apresentado, o sentido do Direito a Educagao na 

ordem constitucional de 1988 esta intimamente ligado ao reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana como fundamento da Republica Federativa do Brasil, 

bem como com os seus objetivos, especificamente: a construgao de uma sociedade 

livre, justa e solidaria, o desenvolvimento nacional, a erradicagao da pobreza e da 

marginalidade, redugao das desigualdades sociais e regionais e a promogao do bem 

comum. 

2.2 Analise Conceitual da Educagao e sua Fungao Social 

Quando se pensa num projeto de desenvolvimento de sociedade justa, 

igualitaria e de construgao da cidadania e imperioso promover o direito fundamental 

da Educagao. 
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Entretanto, imperioso se faz o estudo da concepcao de Educacao quanto a 

sua origem e nas suas dimensoes sociais. Nas palavras de Muniz (2002, p. 07): 

A origem etimologica do verbo educar vem do latim educare. 0 termo 
educare compreende um processo de desenvolvimento da capacidade 
fisica, intelectual e moral do ser humano em geral, visando sua melhor 
integracao social e moral. 

Neste contexto, nao ha duvida que a acepcao do termo educacao esta ligada 

desde a sua origem a um processo de aprendizagem que engloba os diversos 

aspectos da natureza humana, que numa visao ampla significa criar, ministrar e 

potencializar o desenvolvimento da personalidade humana. 

A importancia da educagao esta diretamente relacionada a vida humana, ao 

homem enquanto membro de uma sociedade, logo vem sendo debatida ao longo da 

historia, por estudiosos como Platao (1996), Rousseau (1999), Locke (1999) entre 

outros. Da analise destes estudos vislumbra-se que todos reconhecem que o saber 

esta enraizado na natureza humana, e que precisa ser potencialmente explorado. 

A importancia do Direito a Educagao foi bem enunciada pelo Superior Tribunal 

de Justiga, quando do voto do relator: 

[...] e a propria Constituicao Federal que insere a educagao no rol dos 
direitos sociais. Em verdade, educagao e o primeiro dos direitos sociais, nao 
apenas na enunciagao constitucional, como na ordem natural das coisas. 
Com efeito, onde ha educagao, existe saude, saude gera trabalho, trabalho 
pede lazer e assim por diante. 'houvesse apenas um real em caixa, eu nao 
vacilaria em destina-lo a educagao'" (STJ, Recurso Especial n° 212.961/MG. 
Rel. Humberto Gomes de Barros. Julgado em 15/08/2000, 1 a Turma, Pub. 
no DJU de 18/09/2000). 

A par desse entendimento, resta inegavel a importancia da Educagao para a 

consecugao dos fundamentos da Constituigao Federal patria, mais precisamente a 

cidadania. A sua efetiva promogao gera como consequencia pratica a concretizagao 

dos demais direitos. 

A abordagem da cidadania como aspecto basico integrante da educagao 

formal da populagao constitui pesquisa de fundamental importancia para a formagao 

de uma cidadania consciente e dotada de autonomia social, ao passo que, somente 

com a concretizagao do direito a educagao alcangar-se-a a cidadania desejada, em 
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que a populacao tera a competencia de fazer-se sujeito de direitos, pois segundo 

destaca Dallari (2004, p. 66): "a educacao e um processo de aprendizagem e 

aperfeicoamento por meio do qual as pessoas se preparam para a vida" . 

Neste mister, deve-se conceber a cidadania em sua visao ampla e nao 

reducionista, onde a mesma e vista como sinonimo de nacionalidade, que por sua 

vez, e considerada tao somente um vinculo juridico Estado-lndividuo. 

Para Arendt (2001, p.211): 

A cidadania e o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e 
direitos dos seres humanos nao e um dado nulo. E um construido da 
consciencia coletiva que requer o acesso ao espaco publico. E esse acesso 
ao espaco publico que permite a construcao de um mundo comum atraves 
de assergao dos direitos humanos. 

A cidadania, como insercao no espaco publico, necessariamente devera 

privilegiar a efetividade de todos os direitos, em especial a educagao, tendo em vista 

a correlacao existente entre Educagao e Cidadania. Entretanto, significativa parcela 

da populagao brasileira esta a margem do direito e educagao, assumindo o Estado 

uma dfvida social para com esse grupo extremamente vulneravel, privado de um 

direito social basico e indispensavel para o exercicio da cidadania. 

De acordo com o pensamento de Bittar (2004, p. 82): 

(...) quando se fala de cidadania, nao se quer falar em mero conjunto de 
direitos e deveres legais ou constitucionais, mas em cidadania ativa e 
participativa, interativa e critica, libertadora e consciente, produtiva e 
dinamica 

Anota-se pela explanagao articulada que faz-se necessaria uma educagao 

que promova o despertar critico da populacao para que possa participar ativamente 

dos momentos decisivos e por meio de uma atuagao criadora, transformar o 

contexto social em que se encontra inserido. 

Assim, a efetivagao dos direitos humanos e o exercicio da cidadania passam 

pela concretizagao dos valores educacionais e culturais, bem como pela articulagao 

entre os interessados em se constituirem cidadaos plenos, de modo a que se 

chegue ao desenvolvimento politico dessas populagoes. No dizer de Teixeira (1969, 

p. 220): 

[...] a democracia nao pode existir sem educacao para todos e cada um, 
pois importa em transformar, nao alguns homens, mas todos os homens 
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para - contra tendencias hereditarias, sociais, se nao biologicas - rematar, 
por evolugao consciente, a obra que as sucessivas civilizacoes, desde o 
comego dos seculos, vem realizando pela injustica e conseqiiente violencia. 
Todas as outras formas de sociedade precisam de alguma educagao, mas 
so a democracia precisa de educagao para todos e na maior qualidade 
possivel. (grifos do autor) 

O Projeto de Educacao voltado para a plenitude de uma Democracia social 

nao deve priorizar certa parcela da populacao ou um numero determinado de 

individuos, uma vez que o Direito a Educacao e consagrado no artigo 208 da CF/88 

como um direito de todos. A importancia da educacao para o processo de 

construgao da democracia sempre foi muito enfatizada, mas nao necessariamente 

efetivada. Neste sentido, ressalta Freitas (2007, p. 50): 

Os direitos e garantias tutelados na norma constitucional nao sao 
implementados, caracterizando uma crescente contradigao de forma que 
um grande contingente populacional nao tern seus direitos minimos de 
cidadania assegurados. A democracia brasileira pode ser considerada uma 
democracia sem cidadania. 

Ocorre, neste contexto, uma crise de cidadania, marcada pela grande 

dicotomia entre a positivacao e efetivacao dos direitos e garantias consagrados, logo 

e inexoravel a estruturacao de novos parametros instituidos pelo Estado social de 

direito que representem um forte avango juridico, que supere o piano da mera 

declaragao para o da concreta efetivacao. 

E urgente e necessario formar um sistema Nacional de Educagao abrangente 

e universalizado que contribua para a formagao de cidadaos ativos e participativos 

da sociedade em que estao inseridos. Nas ligoes de Saviani (1998 apud Muniz, 

2002, p. 210): "e indispensavel formar seres humanos plenamente desenvolvidos e, 

pois, em condigao de assumir a diregao da sociedade ou de controlar quern a dirige" 

E ainda Miranda (1989, p. 63) afirma: "o direito a educacao e um direito social 

de cidadania genuino". Insta anotar que a educagao e um dos mais sublimes direito 

do cidadao, e ser cidadao e ter direito a vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade 

perante a lei: e, em resumo, ter direitos civis. E tambem participar no destino da 

sociedade, votar, ser votado, ter direitos politicos. Os direitos civis e politicos nao 

asseguram a democracia sem direitos sociais, aqueles que garantem a participagao 

do individuo na riqueza coletiva: o Direito a Educagao, ao trabalho, ao salario justo, 
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a saude, a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania plena e ter direitos civis, 

politicos e sociais 

2.3 Natureza Juridica da Educacao 

Conquanto tipificado como direito social, a teor do art. 6° da Constituicao 

Federal, a natureza juridica do Direito a Educacao ora apresentada e de direito 

fundamental, de aplicagao plena e imediata, indispensavel ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, com origem no direito natural, em conexao estreita e 

direta com a dignidade do ser humano e o perfeito exercicio da cidadania. 

Conforme preleciona Muniz (2002, p. 58): "A essentia do direito a Educagao, 

sob qualquer aspecto que se quer analisar e uma so: o seu ponto fundamental e a 

protegao da vida humana, de que faz parte a educacao, indispensavel a sua 

plenitude". Consolidando, neste contexto, de maneira categorica a Educagao como 

integrante do nucleo essential de direitos fundamentals, intrinsecamente vinculada 

ao primado ascendente do direito a vida, que nao se limita a protegao da integridade 

fisica, mas decisivamente a condigoes dignas de vida. 

2.3.1 Educagao como Direito Natural 

O direito natural deve ser considerado em sua dimensao deontologica e 

axiologica, isto e, como um parametro de moralizagao e de valoragao do direito 

positivo, que impos limites a toda e qualquer forma de autoridade estatal ao longo da 

historia. 

O surgimento do direito natural remonta a antiguidade, e seu processo 

evolutivo perpassa por duas fases: a fase antiga e a fase moderna. Naquela, o 

direito natural era entendida como a participagao da comunidade, animais e homens, 

nao ordem racional do universo, pelo instinto ou pela razao o que garantia a 

coexistencia justa e perfeita entre os homens. 
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A segunda fase, denominada de jusnaturalismo moderno, Bonavides (2001, 

p.27) destaca que "e a teoria dos direitos naturais, que rompe com a tradicao do 

direito natural antigo e medieval, propagando a ideia que o homem possui direitos 

intrinsecos, anteriores ao Estado e cabe ao mesmo protege-las". Em outras 

palavras, o jusnaturalismo determinou que o homem possui direitos naturais 

anteriores a formacao da sociedade, que o Estado deve reconhecer e garantir como 

direitos do cidadao. 

Nas licoes de Rao (1997 apud Muniz, 2002, p.81), direitos naturais sao 

"principios e respectivos preceitos, que, por serem inseparaveis da natureza 

humana, sao universais e por todo sistema juridico legitimo nao de ser 

reconhecidos". 

Neste sentido, e nitido que a educacao constitui um direito natural do homem, 

ao passo que o saber e natural e inato em todos os homens, pois a tendencia 

natural do homem consiste em querer entender e, consequentemente, querer saber, 

devido ao fato de sua capacidade inteligivel esta continuamente em potencia em 

relacao aos objetos que pode conhecer, apreendendo em atos apenas pelo 

conhecimento. 

Assim, a educacao esta inserida entre os direitos que todo homem deve ter 

para satisfazer suas necessidades basicas, o fundamento do bem-estar, que Ihe 

assegura o minimo de garantia para participar responsavelmente pela vida social. 

O significado de direito natural nos dias presentes e uma garantia de que a 

vida, a dignidade humana e demais garantias do homem sejam salvaguardadas 

juridicamente contra forcas de quern detem o poder. Muniz (2002 p. 68) aponta que 

"A educacao, como vem sendo defendida, e um desses direitos, que, embora tenha 

encontrado uma acomodacao adequada nas leg is la tes positivas, longe ainda esta 

do ideal de justica". 

Justifica-se que a contemplacao juridica do Direito a Educacao esta inserta 

em tempos remotos, assim como outros direitos fundamentals, olvidando-se daquilo 

que e preponderante, ou seja, da efetivacao concreta dos preceitos constitucionais. 

O respaldo dado a Educacao esta tambem atrelado a concretizacao dos 

demais direitos civis, na medida que, o homem educado sabera distinguir com mais 

criterio o que e bom para si e para a humanidade. Sabera descobhr e colocar em 

pratica os principios universais que ja se encontram nele em potencia, fazendo 
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concretos os direitos fundamentados pelo direito positivo e nao mera abstragao 

generica. 

Nesse sentido, esta consciencia do justo se fara concreta por meio de uma 

educacao que o leve a diminuir cada vez mais as antinomias existentes entre a ideia 

do direito justo, potencialmente presente em seu interior, com a realidade politico-

juridica imposta pelo Estado. 

Vale destacar que a educacao enquanto direito natural deve nao so ser 

perfeitamente acoplado no direito positivo, mas, sobretudo, operar limites na atuacao 

por parte do Estado, no sentido de sua real efetivacao. Segundo Vechio (apud Muniz 

2002, p. 61): 

Direito natural e o nome como que se designa, por tradicao muito antiga, o 
criterio absoluto do justo. Com tal nome se pretende dizer que o referido 
criterio assenta na propria constituicao das coisas e nunca no mero capricho 
do lesgislador momentaneo. 

Entender o que e justica de modo absoluto corresponde a fundamental 

exigencia da consciencia, implica na compreensao da existencia de principios 

universais, imutaveis e inseparaveis da natureza humana e reconhecidos em toda a 

humanidade. 

O ser humano, desde o nascimento, pode e deve desenvolver seu potencial 

inteligivel, para que por meio da razao, possa encontrar os meios adequados para 

viver numa sociedade pacifica e solidaria, onde haja respeito pelos direitos do outro. 

Uma deformacao na consciencia resultara fatalmente no desrespeito aos direitos 

naturais e, consequentemente, no caos e no fim da sociedade. 

Assim, nao ha, portanto, como dissociar a educagao do direito natural, pois 

ela mesma faz parte da natureza humana, uma vez que o saber e natural e inato a 

todos os homens. 

2.3.2 Direitos Humanos e Educagao 

Primeiramente, e importante trazer a baila uma acepgao da designagao 

Direitos Humanos. Sarlet (2005, p 29) anota que: 
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Os direitos humanos sao direitos de carater supranacional, validos para 
todos os homens em todos os tempos e lugares, sendo independente de 
vinculagao a uma determinada ordem constitucional. 

Neste sentido, a expressao direitos humanos contempla valores universais 

inerentes a Dignidade Humana, que vao nortear as producoes constitucionais, no 

sentido da consagracao e positivacao dos direitos e garantias fundamentals do 

cidadao. 

A educagao, como um dos direitos humanos, tendo origem no direito natural, 

deve ser assegurada de maneira primordial. Insita no direto a vida e um instrumento 

fundamental para que o homem possa se realizar como homem. 

A consagracao do direito Humano a Educacao foi positivado no ambito dos 

inumeros tratados e declaracoes de direito international, que no piano interno, 

geram direitos subjetivos para os seus titulares, conforme for o mecanismo de 

incorporacao dos tratados ao direito interno. 

Destaca-se, por relevancia, o artigo 26 da Declaragao Universal dos Direitos 

Humanos (1948 apud Comparatto, 2003, p. 106): 

Artigo 26, §1. Toda pessoa tern direito a instrugao. A instrugao sera gratuita, 
pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrucao elementar 
sera obrigatoria. A instrucao tecnico profissional sera acessivel a todos, 
bem como a instrucao superior, baseada no merito. 

Neste interregno, e inegavel que a Educacao constitui Direito Humano 

Fundamental de todo cidadao, constantemente abordado nos inumeros tratados, 

cartas de principios e acordos internacionais que buscam estabelecer a pauta de 

direitos consagradores da dignidade da pessoa humana. 

Em analise de uma visao ampla do aspecto humano do Direito a Educagao, 

assinala Benevides (2001, p. 79): "A educagao assume papel especial na promogao 

dos direitos humanos; ela e, ao mesmo tempo, um direito humano em si e condigao 

para a garantia dos demais direitos" 

Anota-se pela ideias acima articuladas que, a educagao, na sociedade 

contemporanea, aparece nao so como um direito humano fundamental, mas 

precipuamente, como um espago privilegiado para a promogao da cultura de direitos 

humanos, contribuindo para a difusao de atitudes, valores e praticas coerentes com 

esses principios, seja por meio da educagao escolar, o nivel basico ou superior, seja 



30 

pela educacao nao-formal, por meio da atuacao de organizacoes da sociedade civil, 

pela midia e os sistemas de justica e seguranca. 

A educacao e irrefutavelmente um direito humano fundamental, porque sem 

ela nao poderiamos reflexivamente nos tornar humanos, tampouco ter consciencia 

de que somos humanos e, por isso mesmo, seres merecedores de toda dignidade. E 

em defesa da condicao inegociavel da dignidade humana que se estabeleceram - e 

seguirao sendo estabelecidos - todos os direitos que reconhecemos e ainda viremos 

a reconhecer. 

2.3.3 A Educagao enquanto Direito Fundamental Social 

A Magna Carta de 1988 inova brilhantemente no tratamento concedido a 

Educagao, pois pela primeira vez em nossa historia Constitucional, os direitos 

sociais passaram a ser entendidos como uma dimensao especifica dos direitos 

fundamentals, e estao inseridos no Titulo II da Constituigao Federal (Dos Direitos e 

Garantias Fundamentals). 

Para Piovesan (2002, p. 61): 

A Constituigao de 1988 inova ao incluir na lista de direitos fundamentais nao 
apenas os direitos humanos civis e politicos, mas tambem os direitos 
sociais, com o que o constituinte adotou o principio da indivisibilidade e 
interdependencia dos Direitos Humanos, atraves do qual o valor da 
liberdade se conjuga ao valor da liberdade. 

Nesta perspectiva, os direitos sociais foram reconhecidos com o status de 

autenticos direitos fundamentais, afastando-se, portanto, da tradigao anterior 

constitucionalismo nacional, que, desde a Constituicao de 1934, costumava abrigar 

estes direitos (ao menos parte dos mesmos), no titulo da ordem economica e social, 

imprimindo-lhes reduzida eficacia e efetividade. 

Assim conforme preleciona Barroso (2008, p. 260): 

Os direitos sociais fornecem os recursos faticos para uma efetiva fruicao 
das liberdades, de tal sorte que tern por objetivo (na condicao de direitos 
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prestacionais), a garantia de uma igualdade e liberdade real, que apenas 
pode ser alcangada pela compensagao das desigualdades sociais. 

Forga convir que, embora a Constituicao Federal de 1988 tenha contemplado 

de maneira explicita o Direito a Educacao como direito social, nos seus artigos 6° e 

205, incide sobre o mesmo o art. 5°, § 1° do aludido diploma, que estabelece: "as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tern aplicagao imediata". 

Nas palavras de Muniz (2002, p. 129): 

A fundamentalidade do direito a educagao na ordem constitucional de 1988 
esta intimamente atrelada ao reconhecimento da dignidade da pessoa 
humana e a cidadania como fundamentos da Republica Federativa do 
Brasil, bem como com os seus objetivos, especificamente: a construgao de 
uma sociedade livre, justa e solidaria, o desenvolvimento nacional, a 
erradicagao da pobreza e da marginalidade, redugao das desigualdades 
sociais e regionais e a promogao do bem comum. 

E imperioso destacar o conceito de Direitos Fundamentais apresentado por 

Sarlet (2005, p. 29): "direitos fundamentais sao os direitos do ser humano 

reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de um 

determinado Estado". 

Sendo assim, evidente se torna que direitos fundamentais sao normas 

juridicas, positivadoras de valores ligados a ideia de dignidade da pessoa humana, 

dotadas de um alto teor de juridicidade, cuja plena concretizacao e uma meta a ser 

alcangada por todos. Neste sentido, o Direito a Educagao e um direito fundamental 

Social, posto estar consagrado na norma juridica e por ser intrinsecamente ligado ao 

direito a vida digna. 

Silva (2000, p. 150) compreende que: "as normas constitucionais sobre a 

Educagao incidem imediatamente e produzem todos os efeitos pretendidos". Esta 

visao decorre dos ensinamentos do referido autor ao discorrer sobre as normas 

programaticas, ao ressaltar que: "nao estao inseridas neste topico nem o direito a 

Educagao, nem o direito a saude, porque em ambos os casos a norma institui um 

dever correlato de um sujeito determinado: o Estado - que, por isso, tern obrigagao 

de satisfazer aquele direito". 

Com efeito, constituindo o Direito a Educagao um dever do Estado, com a 

sua correlata obrigagao de satisfaze-lo, tal postulado esta em perfeita sintonia com o 

art. 208, § 1°, da Constituigao Federal, conferindo a todos o "o direito publico 



32 

subjetivo de acesso ao ensino obrigatorio e gratuito", ainda que, controvertidamente, 

limitada gratuidade ao ensino fundamental. Contudo, conforme noticiou o Jornal do 

Senado, de 8 de novembro de 2009, tramita no Congresso Nacional o Projeto de 

Emenda Constitucional 96A/03, que dentre outras inovagoes, esta a exigencia de 

que o Estado ofereca Educagao gratuita dos quatro aos 17 anos de idade. 

Hodiernamente, muitos sao os entendimentos que, apesar de conceberem as 

normas consubstanciadoras do Direito a Educagao como normas programaticas, 

confere-lhes valor juridico constitucional identico ao dos demais preceitos da 

Constituigao. 

Alexy (2002, p. 126) segue esta trilha, defendendo categoricamente que "as 

normas constitucionais programaticas, sobretudo as atributivas de direitos sociais 

devem ser entendias como diretamente aplicaveis e imediatamente vinculantes do 

Legislative do Executivo e do Judiciario". 

Portanto, a eficacia da norma ou normas que contem em sua essentia o 

Direito a Educagao, que e direito fundamental, integra as normas de aplicabilidade 

imediata, seja o mesmo contemplado no art. 5°, caput, dentro do direito a vida, seja 

no art. 6°, da CF/88, como direito social. 

Entretanto, doutrinadores ha que atribuem a Educagao a natureza juridica de 

normas programaticas, desconstituidas da forga juridica dos direitos fundamentais, 

ficando a concretizacao efetiva desse direito a merce da discricionariedade do poder 

publico, atrelando a concretizagao do Direito a Educagao a clausula da chamada 

"reserva do possivel", acentuando assim a ideia que o individuo possui apenas 

"liberdades de direito" e nao "liberdades de fato". Para contrapor tal argumento 

elucida Galdino (2002, p. 212): 

[...] o que efetivamente frustra a efetivacao de tal ou qual direito reconhecido 
como fundamental nao e a exaustao de um determinado orcamento, e a 
opcao politica de nao se gastar dinheiro com aquele mesmo direito. O 
argumento de exaustao orcamentaria presta-se unicamente a encobrir as 
escolhas tragicas que deixaram de fora do universo do possivel a tutela de 
algum direito. 

Face ao exposto, tem-se duas ordens de fatores decisivos a inefetividade das 

normas de educagao: o discurso da escassez dos recursos publicos e a falta de 

disposigao politica para a realizagao destes direitos. 
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A teoria da reserva do possivel funciona como um obstaculo pratico na 

implementacao de recursos publicos na area da educagao. Por esta vertente, 

qualquer elevagao ou disposigao para a concretizacao do Direito a Educagao esta 

atrelada ao volume possivel de recurso a ser conseguido com verbas publicas. 

Considerar o direito a Educacao como uma mera faculdade do poder publico implica 

considerar a Constituigao um vazio de normas, e a Democracia brasileira uma 

utopia. 

2.4 A Dimensao Educacional do Problema do Acesso aos Servigos Publicos 

A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispoe sobre o Regime Juridico 

dos Servidores Publicos Civis da Uniao, das autarquias e das fundagoes publicas 

federals, traz em seu artigo 5°, o nivel de Educacao, como um dos requisitos basicos 

para que uma pessoa seja investida em cargo publico, atraves de concurso publico. 

O contemplado preceito assinala, in verbis: 

Art. 5° Sao requisitos basicos para a investidura em cargo publico: 
I - Nacionalidade brasileira; 
II - o gozo dos direitos politicos; 
III - a quitacao com as obrigacoes militares e eleitorais; 
IV - o nivel de escolaridade exigido para o exercicio do cargo; 
V - a idade minima de dezoito anos; 
VI - aptidao fisica e mental 

Depreende-se da analise da dicgao normativa supracitada que o nivel de 

escolaridade e pressuposto observavel para a admissao em certame publico, fator 

este que adiciona relevancia na concretizacao do Direito a Educagao para todos os 

segmentos da sociedade brasileira, possibilitando a igualdade de armas entre os 

cidadaos, na busca de condigoes de vida dignas. 

Ironicamente, a sociedade brasileira vivencia o que se chama inversao de 

valores, pois trata de assegurar direitos de liberdade, mas sem instrumentalizar os 

cidadaos de mecanismos que possibilitem a igualdade de fato. Assim sendo, torna-

se salutar transplantar os direitos e garantias fundamentais da mera abstratividade 

para o aspecto da efetivagao pratica. Senao veja-se o que reza o inciso XIII do art. 
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5° da CF/88: "e livre o exercicio de qualquer trabalho, oficio ou profissao, atendidas 

as qualificacoes profissionais que a lei estabelecer; 

Dessa forma, e preciso que possuam certo nivel de conhecimento e 

qualificacao profissional para ocupar um cargo publico, requisitos estes 

apresentados por seletos grupos da sociedade, ao passo que um grande 

contingente populacional no Brasil esta excluido do sistema educacional, nem 

sequer sao conhecedores de seus direitos, quanto mais almejarem condicoes para 

pleitearem uma vaga de trabalho no tao cobicado setor publico. 

Para Morin (2002, p. 190): 

A falta de conhecimento e falta de acesso a educacao para a busca de uma 
qualificacao profissional, acabam resultando num contingente de pessoal 
que teria plenas condicoes de realizar determinadas atividades e que 
acabam sendo isoladas do convivio social por falta de acesso. 

Desta forma, observa-se que, a ausencia de condicoes educacionais efetivas 

e o maior obstaculo impeditivo para o acesso a determinado cargo no servico 

publico por aqueles cidadaos que vivem em situacao social e economica 

desfavoravel, olvidados a margem da sociedade. 

Apresenta-se, neste sentido, a ausencia de condicoes materials de igualdade, 

restando somente uma concepcao de igualdade formal. Assim, torna-se salutar 

problematizar a questao dos direitos na busca de superar o piano de meros 

discursos e abstracoes para sem tornados como praticas sociais voltadas para a 

construcao da cidadania, reduzindo, pois, a segregagao social presente na 

sociedade contemporanea. 
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No Brasil, a falta de Acesso a Justiga e um problema historico, onde o direito 

publico subjetivo de agao nao e exercido, de maneira concreta e satisfatoria, por 

todas as camadas sociais, primordialmente pelo segmento da populagao carente 

financeira e culturalmente, encontrando-se desprovida da protegao efetiva dos seus 

direitos subjetivos violados e, portanto, excluida de um dos mais basicos direitos do 

homem - o Acesso a Justiga. 

Bezerra (2008, p. 94) assinala que: 

E o ordenamento juridico que, uma vez estabelecido, determina o nivel de 
acesso a justica dos cidadaos que Ihe estao subordinados. Se o 
ordenamento e estabelecido por principios verdadeiramente democraticos, 
o acesso a justica e, senao irrestrito, ao menos fator de diminuigao de 
desigualdades. E no ordenamento juridico que se fomenta ou se coarcta o 
acesso a justiga. 

Percebe-se assim que e indispensavel para um efetivo Acesso a Justica, a 

observancia aos aspectos formal e processual do instituto, mas sobretudo e de 

maneira absoluta, visando atender a principios orientadores de um Estado 

Democratico de Direito, em destaque, os principios da cidadania e da dignidade da 

pessoa humana, pautados no valor da justiga social. 

No presente estudo, por oportuno, ressalta-se que a concepgao 

contemporanea do Acesso a Justiga no Brasil corporificou-se paulatinamente ao 

longo da sua historia e resultou de uma serie de movimentos sociais em prol de uma 

ordem juridica que atendesse as aspiragoes da sociedade, na busca da 

consolidagao de um sistema juridico mais atuante, moderno e participative que 

assegurasse a implementagao dos direitos fundamentais e sociais atraves de um 

Acesso a Justiga de forma igualitaria e eficiente. 

Pode-se desmembrar o processo historico da evolugao do Acesso a Justica 

em tres fases distintas: a primeira do liberalismo-individulaista, demarcado no seculo 

XIX e primeiros anos do seculo XX, que pregoava a nao intervengao estatal ou a 

minima possivel, e implementou, com efeito, uma severa reagao contra o poder 

judiciario, reduzindo a atuagao dos juizes em declarar o conteudo das leis. Segundo 

Carneiro (2000, p. 17): 
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Este desprezo pelo judiciario revela que o Estado Liberal nao tern 
preocupacao com a ideia ou a pratica do acesso a justica. Deveras, a 
minimizacao do judiciario conduz a uma ausencia de preocupacao com a 
questao do acesso. Em uma palavra: se a instancia judiciaria nao e 
importante, por que se preocupar com o acesso 

Este pensamento contempla um momento historico em que negava-se a 

importancia e a autonomia do poder judiciario como atividade imprescindivel para a 

organizacao social. Cultuava-se uma visao enraizada na aplicagao da lei no seu 

aspecto estatico, que desconsidera os principios que sustentaram e que deram base 

a sua edicao e vigencia. Nesse periodo, a questao do Acesso a Justica nao e 

abordada como direito do cidadao, logo o mesmo era denegado formal e 

materialmente a toda a populacao. 

A segunda fase e marcada pelo advento do Estado Social, seculo XX, que 

trouxe a tona um modelo de feicao cada vez mais intensa da ordem juridica, pautada 

na dimensao social, em que forcas vao propugnar no sentido da procura de uma 

igualdade material, uma vez que a igualdade puramente formal nao mais satisfaz 

aos anseios da sociedade. Para Carneiro (2000, p. 21): 

Estamos no Estado Social, onde o Estado intervem visando a assegurar 
nao mais aquela igualdade puramente formal, utopica, concebida pelo 
liberalismo, mas a procura de uma igualdade material, permitindo que os 
mais desfavorecidos tivessem acesso a escola, a cultura, a participacao, 
aquilo que ja se sustentava no passado, a felicidade. 

O contexto compreende uma nova fase, marcada pela intervengao do Estado 

em assegurar diretos, principalmente no campo social, notadamente em fungao da 

eclosao de movimentos sociais de influencia Marxista. Percebe-se com facilidade 

uma atuacao mais efetiva do judiciario em promover a igualdade no piano material, 

pautado na aplicagao da lei com enfoque no aspecto evolutivo do direito, sendo 

flexibilizado os limites de interpretagao na aplicagao da lei, em fungao das 

exigencias da sociedade naquele determinado momento, da evolugao dos costumes, 

das regras de experiencias daquelas comunidades. 

No cenario atual, ocorre uma contra-reagao ao chamado Estado Social, 

caracterizando uma terceira conjectura denominada de Estado pos-social. Os 

infimos investimentos em areas consideradas essenciais impossibilitam a 
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implementacao dos direitos fundamentais e sociais, ocasionando a insuficiencias de 

diretos basicos. Neste sentido, Santos (1996, p. 172) anota que: 

Hoje, corporificam-se as reivindicacoes em prol dos direitos fundamentais e 
da possibilidade de exercita-las, a exigir do judiciario(o Estado) meios e 
modos de resolver esses problemas, sejam os de cunho individual, como 
tambem aqueles que se poem no piano da coletividade. 

Cresce de importancia, portanto, neste momento, a concepcao do real 

significado de Acesso a Justica, de tal modo que ele sirva a todos, indistintamente, 

desde o individuo isoladamente considerado ate o grupo, a coletividade, a fim de 

que os direitos que promanam da liberdade e igualdade, como a cidadania, a 

educagao, a saude, possam, na pratica serem alcangados e exigidos de quern esta 

obrigado a fornece-los. 

3.1 A Evolugao Historica do Acesso a Justica nas Constituigoes Brasileiras 

O alcance do Acesso a Justica no Brasil, enquanto direito constitucional, e 

fruto de um processo historico e politico, que manteve relagao estreita com os 

fenomenos sociais eclodidos na sociedade e que almejavam um sistema juridico 

justo, igualitario e acessivel a todos. 

Revela notar que a produgao constitucional patria, desde a Carta de 1824 a 

de 1967, dedicou-se a simples tarefa de declarar direitos, pois alguns desses textos 

nao foram frutos de tendencias democraticas, limitando a mera declaragao formal de 

direitos, perdendo esta dimensao apenas com o texto Constitucional de 1988,que 

assumiu o encargo nao so de defini-los e declara-los, mas tambem e principalmente 

de garanti-los. 

Assim, para bem aquilatar a compreensao da evolugao constitucional do 

Acesso a Justica, oportuno se faz, o estudo do tratamento concedido pelas 

produgoes constitucionais nacionais a este direito fundamental, destacando desde 

logo, que a abordagem da tematica do Acesso a Justiga variara, sendo em alguns 

textos Constitucionais vastamente contemplado, e em outras olvidado. 
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3.1.1 Constituigao Federal de 1824 

A Constituicao Politica do Imperio foi omissa quanto ao Principio de 

Inafastabilidade do Controle Judicial, bem como a acessibilidade direta de Acesso a 

Justica. Pois conforme entendimento de Cappelletti (1988, p.69) 

[...] havia nesta epoca um sistema juridico de exclusao, onde os escravos e 
as mulheres nao se sujeitavam a jurisdicao, uma vez que seus conflitos 
eram classificados como pertencentes a esfera domestica e deveriam pois 
ser resolvidos neste ambito. Por outro lado, havia a exclusao dos individuos 
sujeitos as jurisdigoes privilegiadas, como os funcionarios superiores do 
Estado, ou as jurisdigoes especiais, como a eclesiasticas e a militar. 

Segue-se assim que a mediacao judicial dos conflitos incidia de maneira 

diferente sobre as diversas categorias de individuos, com isso boa parte da 

populacao era excluida da jurisdicao. 

3.1.2 Constituigao Federal de 1891 

A caracteristica principal da primeira Constituicao Republicana foi o 

estabelecimento da dualidade da justiga comum, instituindo a Justiga Federal para 

apreciar as causas em que a Uniao fosse parte, inaugurou ainda a adogao do 

controle judicial de constitucionalidade das leis, porem, tambem foi omissa com a 

disciplina do Acesso a Justiga. 

Preconiza Miranda (1989, p. 104) que: "a Constituigao Federal de 1946 adotou 

o aparelho de jurisdicao una, assumindo o poder judiciario um papel de fundamental 

importancia na tutela e garantia dos direitos fundamentais". 

Anota-se com as colocagoes articuladas, que o sistema juridico brasileiro 

passou a adotar o principio da unidade da jurisdigao, importando que a tutela 

jurisdicional somente compete ao poder judiciario, e que a fungao jurisdigao do 

Estado pode ser solicitada independentemente de esgotamento ou nao da via 

administrativa. 

3.1.3 Constituigao Federal de 1934 

O Texto Constitucional de 1934 inovou no Capitulo II - Dos Direitos e 

Garantias Individuals, criando a agao popular e a assistencia judiciaria para os 
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necessitados. Vaticina o artigo 113, "Qualquer cidadao sera parte legitima para 

pleitear a declaragao de nulidade ou anulagao dos atos lesivos ao patrimonio da 

Uniao, dos Estados, dos Municipios". 

Nesta perspectiva, a previsao expressa da agao popular representou um 

avango significative apesar de so ter sido regulamentada por lei em 1965. Quanto a 

assistencia judiciaria foi instituido que a obrigagao dos Estados e da Uniao na 

criagao de orgaos para tal fim, com a isengao de emolumentos, custas, taxas e 

selos. 

3.1.4 Constituigao Federal de 1937 

Com a Constituicao Federal de 1937, consolidou-se a ditadura de Getulio 

Vargas e foi patente o retrocesso. Segundo elucida Carneiro (2000, p. 38), 

A carta politica de 1937 representou um dos mais marcantes retrocessos, 
enfeixando nas maos do presidente poderes quase absolutos: para avaliar 
se uma decisao do Poder Judiciario sobre a inconstitucionalidade de uma lei 
poderia ou nao ser revista e tornada sem efeito pelo parlamento e ainda 
para suprir as conquistas relatadas no que diz respeito a criacao da acao 
popular e da assistencia judiciaria. 

Ve-se que a Constituicao de 1937, de vieis nitidamente ditatorial, inaugura o 

Estado Novo, e introduz mitigagoes significativas dos direitos ate entao 

contemplados, promoveu o fechamento do congresso, alterando substancialmente a 

atividade do Poder Judiciario, na medida em que extinguiu a Justica Federal e a 

Justica Eleitoral. Revelou-se, assim, um retrocesso esta carta politica, uma vez que a 

assistencia judiciaria perdeu o tratamento constitucional. 

3.1.5 Constituigao Federal de 1946 

A entao novel Constituigao, de dimensao democratica, alargou fortemente o 

campo dos Direitos Sociais (titulo quinto). A fungao protetiva do Estado voltou a 

prever a garantia da assistencia judiciaria anteriormente enfatizada na Carta Magna 

de 1934, in verbis: 
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Art. 141 - A Constituicao assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no pais a inviolabilidade dos direitos concernentes a vida, a 
liberdade, a seguranca individual e a propriedade, nos termos seguintes. 
(...) § 5° - o poder publico, na forma que a lei estabelecer, concedera 
assistencia judiciaria aos necessitados. 

O principio da acessibilidade ampla ao Poder Judiciario, tambem conhecido 

como principio de inafastabilidade do controle jurisdicional, foi explicitado no direito 

patrio, com a Constituicao Federal de 1946, cuja redagao do artigo 141, § 4° 

prescreve que: "a lei nao podera excluir da Apreciacao do Poder Judiciario, qualquer 

lesao ou ameaca a direito individual". Neste sentido, por este postulado o Acesso a 

Justica ganha contornos claros, em que ao Poder Judiciario e contemplado um 

relevante papel na tutela e garantia dos direitos individuals. 

Outra novidade da Carta Magna de 1946 foi a restabelecer a Justiga Federal, 

criando o Tribunal Federal de Recursos, restabeleceu tambem a Justiga Eleitoral, 

teve ainda, o merito de trazer para o seio do Poder Judiciario, a Justiga do Trabalho. 

3.1.5 Constituigao Federal de 1967 

A Carta de 1967 concentra poderes fortissimos na figura do Presidente, 

apesar de apresentar uma distribuigao formal das materias semelhantes a de 1946. 

A constituigao autoritaria de 1967, e sua emenda constitucional n°. 1 de 

17.10.69, frutos do regime militar implantado pela revolugao de 1964, manteve a 

estrutura basica do Poder Judiciario. Assim, garantia a emenda: "Sera concedida 

assistencia judiciaria aos necessitados, na forma da lei", percebe-se que o direito de 

agao e o acesso ao judiciario nao foram afetados. 

Pontes de Miranda (1989, p. 168) sobre esta tematica arremata que: "A 

assistencia judiciaria e a organizagao estatal, ou paraestatal, que tern por fim, ao 

lado da dispensa provisoria das despesas, a indicacao de advogado [...]". 

A citagao em comento vem corroborar no sentido de que e dever da Uniao e 

dos Estados membros promover a organizagao da Assistencia Judiciaria, pautada 

nao so na gratuidade de emolumentos e taxas processuais, mas sobretudo na 

disposigao de profissional da advocacia que implemente o Acesso a Justiga. 

3.1.7 A Carta Federal de 1988 

O louvavel diploma Constitucional de 1988 congregou a dimensao do Estado 

Democratico de Direito, consagrando e alargando o ambito dos direitos 
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fundamentais, individuals e sociais, e prevendo a criacao de mecanismos 

adequados para garanti-los. 

Especialmente no que se refere ao Acesso a Justica, preleciona Bezerra 

(2008, p. 105) que: 

[...] a atual Constituicao aumentou significativamente o alcance desse 
controle .estabelecendo em seu art. 5°, inciso XXXV que "a lei nao excluira 
da apreciacao do poder judiciario lesao ou ameaca a direito". Essa garantia 
nao se restringe mais a direitos individuals, como na anterior carta 
constitucional, estendeu-se a qualquer direito. 

Na assertiva supra tem-se a ampliacao democratica da protegao integral dos 

direitos dos cidadaos, sejam os mesmos de natureza individual ou social, o que 

promove a equalizacao da importancia e da efetividades dos direitos consagrados 

em nivel constitucional. 

A Constituicao Federal de 1988 ainda preve assistencia gratuita aos que nao 

possuem renda suficiente, conforme disposicao do artigo 5°, inciso LXXIV, quando 

dispoe que: "o Estado prestara assistencia juridica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiencia de recurso". 

Neste diapasao, ressalta-se que a Constituicao deu novas garantias ao 

desprovido de recurso, em que a nocao de justica gratuita, evoluiu junto com o 

direito patrio. Assim como tambem o reforco operado pelo adjetivo integral importou 

notavel ampliacao. 

Leciona Moreira (2001, p. 317) que: "[...] a grande novidade trazida pela Carta 

de 1988 consiste em que, o campo de atuacao ja nao se delimita em fungao do 

atributo "judiciario", mas passa a compreender tudo que seja "juridico". 

Desse comando constitucional deve-se observar, por importante, que a norma 

nao se refere a assistencia judicial apenas, mas a assistencia juridica. Assim, essa 

ampliagao do espectro do direito deve ser levada em conta pelas Defensorias 

Publicas, no sentido de se conscientizarem os defensores, do relevante servigo 

juridico que prestarao, resolvendo os conflitos que se Ihes apresentam, pela via 

extrajudicial. 

Como decorrencia do primado supracitado, a Constituigao Federal/88 institui a 

Defensoria Publica, inserida no titulo IV, capitulo IV "Das fungoes essenciais a 

justica", formalizada no art. 134, paragrafo unico. Assim, houve a ampliacao da 

Defensoria Publica, como fungao essencial a fungao jurisdicional do Estado, com 
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incumbencia a orientacao juridica compreendendo informacao, consultas, 

assistencia judicial e extrajudicial, devendo ser organizada em todos os Estados, no 

Distrito Federal, territorios e, tambem, no ambito da propria Uniao (art. 134, 

paragrafo unico), do referido texto. 

Destaca-se ainda, no texto de 88, a consagracao do principio da igualdade 

material como objetivo fundamental da Republica, tendo como meta a construcao de 

"uma sociedade livre, justa e solidaria, com a reducao das desigualdades 

sociais"(art. 3°); previsao para criacao de juizados especiais destinados ao 

julgamento e a execucao de causas de menor potencial ofensivo; tratamento 

constitucional da acao civil publica(art. 129, III), como instrumento habil para a 

defesa de todo e qualquer direito difuso e coletivo; criacao de novos instrumentos 

destinados a defesa coletiva de direitos: mandado de seguranca cole tico(art. 5°, 

LXX) e o mandado de injuncao(art. 5°, LXXI), bem como a outorga de legitimidade 

para os sindicatos(art. 8°, III) e para as entidades associativasfart. 5°, XXI) 

defenderem os direitos coletivos e individuals homogeneos de seus filiados; 

Reestruturacao e fortalecimento do Ministerio Publico. 

3.2 Analise Conceitual do Acesso a Justica e sua Funcao Social 

O enfoque do Acesso a Justica evoluiu nas sociedades contemporaneas 

como reflexo do contexto de manifestacoes sociais em prol do reconhecimento e 

efetivacao dos direitos individuals e sociais dos cidadaos, proclamados nos 

ordenamentos juridicos, caracterizando a passagem da concepcao liberal, para a 

concepcao social do Estado moderno. 

Diante desta premissa, vaticina Cappelletti (1988, p. 12) que: 

[...] o acesso a justica, pode portanto, ser encarado com o requisito 
fundamental - o mais basico dos direitos humanos - de um sistema juridico 
moderno e igualitario que pretenda garantir, e nao apenas proclamar o 
direito de todos 
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Neste escopo, depreende-se que para a efetivacao dos direitos dos cidadaos 

e inexoravel um ideal e efetivo Acesso a Justica, uma vez que o mesmo e o direito 

que justifica e concretiza todos os demais. Em visao mais concreta e necessario 

garantir nao so o Acesso a Justiga, como tambem o direito reclamado e nao 

somente proclamar este direito. Assim deve-se dar enfase a uma justica mais 

equanime, menos burocratica, menos formalizada e mais objetiva. 

Conforme ensina Buazar (1991. p. 117): "Pode-se afirmar que o Acesso a 

Justica nao representa uma garantia, mas a sintese de todas as garantias e 

principios constitucionais". 

Anota-se com a colocacao articulada que e irrefutavel a importancia 

axiologica do Acesso a Justica, uma vez que encontra seu maior fundamento nos 

principios da igualdade formal e sobretudo no postulado da igualdade material, pois 

na medida em que todos os cidadaos tenham um amplo acesso a este direito, resta 

evidente a protegao e concretizacao dos demais direitos e garantias, servindo assim 

o Acesso a Justica como um pressuposto para a realizagao do Estado Democratico 

de Direito. 

Barcellos (2002, p. 293) elucida que: "o acesso a Justiga esta no nucleo da 

dignidade humana". Disto resulta que o enfoque do Acesso a Justiga se converge 

para a abordagem e aplicagao dos direitos humanos, preconizando uma melhor 

realidade e eficiencia, visando uma administragao de justiga social. 

Um dos poucos consensos do mundo contemporaneo diz respeito a essentia 

do ser humano, dai ser de irrefutavel importancia a abordagem do Acesso a Justiga 

enquanto essentia do ser humano e, sobretudo pela maior eficacia dos direitos 

humanos, em detrimento da constante diminuigao das condigoes que dao origem a 

sua violagao. 

Acrescenta Marinoni (1996, p. 22): "O Acesso a Justiga e o tema ponte a 

interligar o processo civil com a justiga social". 

Prepondera do enunciado acima, a preocupagao dos processualistas 

contemporaneos com relagao a efetividade do processo como instrumento de tutela 

dos direitos, apregoando uma concepcao de Processo que se propoe como um 

instrumento etico, acessivel a todos, pautado na busca da concretizagao dos seus 

escopos processuais e assim atender aos anseios de um efetivo acesso a justiga. 

Elucida Natalini (2004, p. 11): 
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O acesso a justica deve compreender uma possibilidade mais ampla do que 
a do mero acesso ao Poder Judiciario, embora este seja de importancia 
fundamental para a cidadania. Alem de ampliar o sentido do acesso a 
justica, associando a ele, como pressuposto, a inclusao social e o acesso 
ao conhecimento do Direito, e importante relaciona-lo no rol dos direitos 
fundamentais. 

Disto resulta que hodiernamente o Acesso a Justica e entendido como acesso 

a uma ordem juridica justa, isto e, nao basta a mera observancia do aspecto formal 

desse acesso, pautado no simples ajuizamento de agoes e oferecimento de defesas, 

mas sobretudo assegurar a todos pleno acesso a tutela jurisdicional, que ha de se 

manifestar sempre como atributo de uma tutela justa, socialmente justa. 

Torna-se imperioso destacar Watanabe (1988, p. 128): 

Com efeito, a problematica do acesso a justica nao pode ser estudada nos 
acanhados limites do acesso aos orgaos judiciais. Nao se trata apenas de 
possibilitar o acesso enquanto instituicao estatal, e sim viabilizar a ordem 
juridica justa 

Diante da exposicao, percebe-se que o Acesso a Justica nao se identifica 

com a mera admissao no processo, ou possibilidade de ingresso em juizo. Para que 

haja o efetivo acesso e indispensavel que o maior numero de pessoas seja admitido 

a demandar ou defender-se adequadamente, sobretudo, que haja a efetiva 

satisfacao e protegao do direito que se discute. Conforme ensinamentos de 

Cappelletti (1988, p. 136): 

Cresce de importancia, portanto, neste momento, a concepcao do real 
significado de Acesso a Justica. E preciso que ela sirva, e bem, a todos, 
desde os mais carentes aos mais privilegiados, desde o individuo 
isoladamente considerado ate o grupo, a coletividade, globalmente 
considerado. 

A relevancia do tema tern fundamentacao na visivel necessidade de objetivar 

procedimentos reais, atraves de mecanismos que proporcionem menos formalismo e 

mais concretude, de sorte que o Acesso a Justica nao se esgote no direito de 

provocar a fungao jurisdicional, mas que protege o interesse de quern tern razao. 

No dizer de Santos (1996, p. 44): "o acesso a justiga e um direito charneira, 

um direito cuja denegacao acarretaria a de todos os demais". Significa dizer, em 

outras palavras, que a exclusao juridica e o problema basilar impeditivo para a 
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concretizacao de um sistema de sociedade justa e igualitaria. Ressalte-se que uma 

sociedade justa requer a igualdade de condicoes de toda populacao, quer antes que 

nas leis, deve ser nas relagoes sociais. 

3.3 O Acesso a Justiga como direito natural 

Retomando estudos preliminares, depreende-se que os direitos naturais 

consistem em direitos inerentes ao individuo e anteriores ao Estado, conferidos pela 

propria natureza dos homens. Dito esta premissa, tem-se que a analise do acesso a 

justica foge do aspecto meramente formal e processual, priorizando seu valor 

essencial, sua natureza de direito inerente ao homem. Assinala Carvalho (1996, p. 

293): 

A sede de justica, que angustia o ser humano, tern raizes fincadas na teoria 
do direito natural. Como direito, o acesso a justiga e, sem diivida, um direito 
natural. Como direito, o acesso a protegao judicial, e um direito formal do 
individuo de propor ou contestar uma agao. 

E irrefutavel a natureza juridica do Acesso a Justica como direito natural 

fundamental. Natural porque inerente ao homem por sua propria natureza, que sua 

existencia antecede ao Estado. O acesso a Justiga e legitimamente efetivado pela 

Constituigao e pela legislagao infraconstitucional, dai ser um direito fundamental. 

Consoante ensina Bezerra (2008, p. 125): 

Como direito, o acesso a justica contem seu conteudo de obrigatoriedade e 
exigibilidade. Nao pode se reduzir a letra morta de um catalogo de direitos. 
Como o direito natural, nao refoge a essa obrigatoriedade, embora escape 
do espectro estatal de obrigatoriedade, resta o acesso a justiga fundado em 
forte conteudo juridico, tanto de direito positivo quanto de direito natural. 

Disto resulta que, o Acesso a Justiga e um direito fundamental do cidadao 

brasileira arraigado fortemente num direito natural, que urge uma legitima efetivacao 

de modo a propiciar a todos o acesso a uma ordem juridica justa. E o Acesso a 

Justica que justifica e concretiza os demais direitos. 



3.4 Os diversos pianos de estudo do Acesso a Justica 

46 

O Acesso a Justiga pode ser analisado em diversos aspectos, em varias 

perspectivas, com observancia de conotacoes diferenciadas, em cada qual 

manifesta-se uma visao distinta desse acesso, sob o ponto de vista da realidade 

sociologica que este e abordado. 

3.4.1 O Acesso a Justiga numa perspectiva leiga 

Na ordem juridico-social brasileira constata-se uma visao entruncada de 

Acesso a Justiga, largamente difundida pelo homem comum, leigo. Para Bezerra: 

(2008, p. 127) "a visao leiga mira a mera oportunidade de estar perante o juiz. As 

forgas do poder economico e politico subtraidas a maioria do povo, leva a essa visao 

estreita. Os ricos teriam um "acesso a justica" negado aos menos favorecidos". 

Diante deste contexto, elucida-se uma visao leiga do acesso, pautada numa 

falsa ideia de verdadeiro acesso, que causa uma desilusao historica e social, 

refletindo diretamente para o distanciamento do ideal e eficiente Acesso a Justiga. 

Na visao leiga, o processo e equivocadamente compreendido como unica via 

de solugao de conflitos e de Acesso a Justica e esta visao esta diretamente 

relacionada com os obstaculos para o efetivo acesso, quais sejam de cunho 

economico, social ou cultural. 

3.4.2 O Acesso a Justiga numa perspectiva tecnico-juridica 

Em uma perspectiva tecnico-juridica, o Acesso a Justiga prende-se, 

umbilicalmente, a seu aspecto formal, pautado na analise do fundamento e 

efetividade do processo. 

Consoante elucida Bezerra (2008, p. 131): "A visao e o tratamento tecnico-

juridico do Acesso a Justiga observa apenas o aspecto formal do acesso, sem se 

atentar para o custo social decorrente da exacerbagao do acesso formal". 

Da colocagao articulada, percebe-se uma valoragao estritamente dos 

aspectos formais do acesso, com observancia dos principios e garantias que 
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promovem efetividade ao processo, tais como devido processo legal, legitima 

defesa. Ensina Carvalho (1996, p. 150): 

Estudar e criar mecanismos processuais e garantias processuais nao 
proporciona um efetivo acesso a justa. Quando muito garantem e protegem 
um acesso ao processo, que nem sempre se caracteriza por um processo 
justo. 

Diante do entendimento exposto, resta evidente a critica que se faz a visao 

tecnico-juridica do Acesso a Justiga, uma vez que, apesar de reconhecer o status de 

garantia constitucional, a mesma concebe o Acesso a Justica como estritamente o 

acesso ao processo, preocupando-se muito com as normas processuais, 

reconhecendo o processo como o unico mecanismo de prestagao da tutela 

jurisdicional, alem de olvidar da concepgao de acesso e processo justo. 

3.4.3 O Acesso a Justiga numa visao sociologica 

A passagem do Individualismo para a justica social, caracterizada, sobretudo, 

pelo aflorar da concepcao social do Estado moderno, manifesta-se um 

realinhamento do acesso a justica, onde o mesmo passa a ser entendido e aplicado 

como instrumento de garantia constitucional que mantem um vinculo inexoravel com 

a concepgao de tutela justa, sem, contudo olvidar das formas extraprocessuais de 

acesso. 

Por conseguinte surge a necessidade do direito se integrar melhor a realidade 

social, abandonando sua postura tecnico-juridica e buscando realizar os valores do 

Estado e da sociedade mediante o direito, sobretudo atraves do processo. Impende 

anotar Watanabe (1988, p. 206): 

A visao social de acesso ao processo e a justica e a de que os mecanismos 
utilizados devem servir de meio pacificador dos conflitos, de composicao 
das tides e, sua missao politica e a de servir de instrumento de realizacao 
do direito objetivo, sua missao politica e a de servir de garantia das 
liberdades, sua missao social e a de contribuir para a pacifica convivencia 
dos que vivem em determinado Estado, e para equilibrar as forcas que se 
batem pela obtencao da justica. 

Nesta perspectiva, a dimensao sociologica aborda o Acesso a Justiga como 

instrumento de adequada convivencia social, e o processo como um ramo de direito 
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cuja fungao precipua e de ser pacificador, mas ressalte-se nao atua como via unica 

da tutela jurisdicional. Faz-se oportuno enfatizar Santos (1996, p. 406) ao anotar 

que: 

O desiderate- da visao sociologica do acesso a justica esta em investigar 
sistematica e empiricamente os obstaculos ao acesso a justiga por parte 
dos populares, com vistas a propor as solucoes que melhor possa supera-
los. 

Desta forma, averigua-se que o enfoque do Acesso a Justica numa 

perspectiva sociologica reside na busca de superacao da exclusao juridica da 

camada menos favorecida da populacao brasileira, perpassando pela analise dos 

problemas praticos que impedem a efetivacao do acesso a tutela jurisdicional. 

3.4.4 O Acesso a Justiga numa visao filosofica 

A abordagem filosofica do Acesso a Justica perpassa pela analise do conceito 

axiologico de justica em si mesma, superando, neste diapasao, a mera analise do 

aspecto formal do Acesso a Justica cumulada com aferigao da efetividade do 

processo. 

Diante desta premissa basica, faz-se relevante tracar consideracoes sobre o 

que vem a ser justica propriamente dita. Merece ser apresentado o pensamento de 

Bezerra (2008, p. 151): "[...] a justica e considerada entre todas, a virtude fundante 

das demais. E nesse sentido que a justica contrabalanca todos os outros valores". 

Assim, evidente se torna o aspecto filosofico do Acesso a Justica, em que o 

verdadeiro sentido de justica engloba o aspecto moral e etico do direito, aquele por 

referir-se, a justica, como a mais reluzente das virtudes humanas e a eticidade na 

esteira da inter-relacao com os demais valores da vida social, tais como economicos, 

politicos, sociais e culturais. 

Em um determinado contexto da historia do direito, Sao Tomas de Aquino 

(apud Esteves 2007, p.44) assim expressou sobre justica: "Justica e a vontade 

constante e perpetua de dar a cada um o seu: ou o habito segundo o qual alguem 

age, pela opcao do justo. Proprio da justica nao e outra coisa senao dar a cada um o 

que e seu". 
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E inegavel que o ideal de justica supracitado contempla a verdadeira acepcao 

de justica, centrada na distribuicao justa e igualitaria dos direitos pertencentes a 

cada individuo na sociedade. Contudo, ressalte-se que a expressao "dar a cada um 

o que e seu", e uma visao reducionista e distante do ideal de justica, ao passo que, 

historicamente, os direitos foram distribuidos em decorrencia da posicao social, 

politica e economica de cada homem no seio social. 

Assim destaca Bezerra (2008, p. 152): 

Filosoficamente, pois, havemos de raciocinar com acesso a justiga ideal, 
embora o ideal seja o efetivo, pelo que a busca da efetividade nao pode se 
restringir a elaboracao e aplicagao de mecanismos que viabilizem 
formalmente o acesso a justiga e sim, por formulagoes de cunho filosoficos 
e sociologicos, alem, e claro, de medidas politicamente corretas, para a 
consecugao de tal destine 

Ve-se assim que a situagao de justica ideal rompe com o piano abstrato de 

reconhecimento e consagragao de garantias juridicas, enveredando numa 

concepgao de justica regulada por fundamentos axiologicos de equitativa igualdade 

de condigoes e oportunidades a todos os segmentos da sociedade, alem de 

posturas mais solidas por parte das edilidades politicas, pois so assim, poder-se-a a 

democratizacao do Acesso a Justiga, embasado na justica social. 

3.5 Os meios de Tutela Extrajudiciais do Acesso a Justiga 

Como direito fundamental, o Acesso a Justiga tern tratamento legal e protegao 

constitucional, de modo que deve ser viabilizado numa visao ampla, rompendo com 

a estagnada limitagao de acesso ao poder judiciario. Na perspectiva de atender a 

dimensao social do acesso a justiga, surgem novas vertentes de tutelar o direito, 

formas autocompositivas de solugao dos conflitos, sendo visto o Estado nao mais 

como o unico solucionador de conflitos. 

Conforme ensinamentos de Marinoni (1996, p. 37): "o que importa e a 

pacificagao social, e nao a forma atraves da qual ela e obtida". Neste piano justifica-

se nao ser o Estado, por meio do processo, a unica via de solugao dos conflitos, 

passando a existir paralelamente outras formas de solugao de conflitos efetuadas 

fora dos cancelos do judiciario 
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Convem, por oportuno, no piano da realizagao dos direitos, tecer breves 

comentarios acerca dos outros mecanismos de efetivacao do Acesso a Justiga, 

quais sejam a Arbitragem, a Negociagao e a Mediagao. 

3.5.1 Arbitragem 

A Arbitragem e um processo em que as partes integradas nomeiam um 

terceiro de sua confianga para dirimir o conflito de interesses, resultando do mesmo 

um laudo arbitral de carater vinculante, sem necessidade de homologagao judicial, 

exceto nas sentengas arbitrais estrangeiras. 

Hodiernamente, o instituto da arbitragem e regulado pela Lei 9.307/96. Tal 

instituto tern resultado em decisoes mais satisfativas e compoem melhor os conflitos, 

cumprindo, assim, mais profundamente, a fungao pacificadora da decisao. 

Entretanto, alguns obstaculos tern dificultado o acesso a arbitragem aos 

cidadaos, conforme ressalta Bezerra (2008, p. 67): 

A arbitragem tern encontrado obstaculos para sua ampla utilizacao, 
notadamente por se tornar tambem um processo caro e demorado para os 
litigantes, tanto quanto o processo judicial [...]. Outro obstaculo a utilizacao da 
arbitragem em larga escala e a limitacao de seu uso a materias de conteudo 
patrimonial disponivel. 

Observa-se que o instituto da arbitragem, embora preferivel a via judicial, 

ainda e pouco utilizado, em detrimento de obices financeiros e por restringir-se a 

tutela de direitos de natureza disponivel, optando pela utilizacao da negociagao e da 

mediagao. 

3.5.2 Mediagao 

O mecanismo da mediagao e um processo informal, voluntario, onde um 

terceiro interventor, neutro, facilita a aproximagao das partes, formulando opgoes de 

acordos, a fim de que encontrem uma solugao amigavel capaz de resolver 

definitivamente a questao. 

Destaca Rene (1998, apud Bezerra 2008, p. 65): "a mediagao e a forma 

alternativa de solugao de conflitos, atraves da qual se alcanga maior satisfatividade 
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das solugoes encontradas pelas partes, gerando assim, maior pacificacao social, 

que e o que nos interessa." 

Isto resulta por ser o processo de mediagao um mecanismo de participagao 

voluntaria, sem coagao de uma parte sobre a outra, e que diligenciado de forma 

competente e a ocasiao de informar aos protagonistas sobre seus direitos de 

maneira frequentemente mais acessivel e estrategica do que ocorreria na esfera 

jurisdicional. 

3.5.3 Negociagao 

A negociagao e uma modalidade de solugao de conflitos onde as partes 

envolvidas, sem intervengao de terceiros, fazem concessoes mutuas, no sentido de 

encontrar formas de satisfazer seus interesses. 

Para Rene (1998, apud Bezerra 2008, p.30): "A vontade das partes e as 

relagoes de poder sao significantes para determinar o maior ou menor sucesso das 

negociagoes, bem como seu grau de satisfagao gerado para as partes em conflito". 

Implica dizer que e determinante para o resultado da negociagao a habilidade 

de negociar, o poder de persuasao de uma parte sobre a outra. Mas ressalte-se 

deve concentrar a negociagao nos interesses e nao nas posigoes de cada 

negociador, criando-se condigoes de ganhos para ambos os lados e insistindo no 

uso de criterios objetivos de negociagao. 

3.6 O Acesso a Justiga e o Poder Judiciario 

Tradicionalmente, disseminou-se, equivocadamente, na sociedade brasileira, 

a ideia de que o Acesso a Justiga traduz-se no acesso ao poder judiciario, atribuindo 

ao processo judicial o papel exclusivo de tutela da prestagao jurisdicional. 

Reforgou-se tal contexto pelo primado constitucional da acessibilidade da 

jurisdigao, tambem conhecido como principio de inafastabilidade do controle 

jurisdicional, contemplado no art. 5°, inciso XXXV que "a lei nao excluira da 

apreciagao do poder judiciario lesao ou ameaga a direito". 

E irrefutavel a importancia do citado comando constitucional para a protegao e 

concretizagao dos direitos individuals e sociais dos cidadaos, entretanto, e erronea a 
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interpretagao de que Acesso a Justica so e plenamente exercitado pela via judicial, 

uma vez que compete ao Poder Judiciario o monopolio da funcao judicante. 

Esclarecendo este panorama convem transcrever o que leciona Bezerra 

(2008, p. 105) sobre o assunto: 

O que o dispositivo constitucional impede e a exclusao da apreciacao pelo 
poder judiciario de qualquer lesao ou ameaca a direito, logo nao se 
pretende obstaculizar toda e qualquer solugao de conflito porque n3o se 
efetivou perante o judiciario 

Desde logo, a vista do que foi colocado, depreende-se que toda lesao e 

qualquer ameaca a direito nao escapa do crivo do poder judiciario, mas 

contrariamente isto nao implica dizer que somente atraves do processo judicial que 

se tern Acesso a Justiga, pelo menos nao como valor inerente ao homem. 

Posto isto, tem-se que o processo e um instrumento de atuagao da justiga e 

consequentemente de realizagao do direito. Hodiernamente, o processo vem sendo 

abordado numa visao mais social, atuando como veiculo de efetiva democratizagao 

social, de eliminagao de desigualdades e de injustigas sociais. Elucida Watanabe 

(1988, p. 146): 

0 processo deve ser organizado, entendido e aplicado, como instrumento 
de garantia constitucional, assegurando a todos pleno acesso a tutela 
jurisdicional e, como uma das vias de acesso a justiga, que ha de se 
manifestar sempre como atributo de uma tutela justa, socialmente justa 

Acesso a justiga, pois, nao se identifica com a mera admissao ao processo. E 

este, numa visao moderna, deve buscar atender aos seus escopos processuais, na 

perspectiva de alcangar uma tutela jurisdicional justa, em que haja a efetiva 

satisfagao da pretensao que se almeja, seja a o reconhecimento de um direito ou a 

sua reparagao. 

Uma visao relevante do Acesso a Justiga na contemporaneidade pela via 

judicial deve resultar de um processo justo. Esclarece Cappelletti (1988, p.96) "o 

processo justo, como meio de acesso a justiga, e aquele que realiza uma 

composigao da lide que satisfaga a concepgao media da sociedade em torno do 

justo, e que cum pre a contento a meta da paz". 

Neste diapasao, esta explicito que processo justo traduz-se em solugao 

pacificadora dos conflitos, de modo que a tutela jurisdicional concedida seja justa e 
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habil a promover entre as partes litigantes a harmonia necessaria e proeminente. 

Ressalte-se que a mudanca de paradigma do Acesso a Justiga enquanto uma 

ordem juridica justa requer um realinhamento do Poder Judiciario, enquanto detentor 

do monopolio da jurisdigao. Enfatiza Cappelletti (1988, p. 54) sobre a tematica: 

0 judiciario como um todo deve rever sua posicao enquanto detentor do 
monopolio da jurisdicao. Nao se concebe mais um judiciario passivo e 
inerte, ocupado apenas em aplicar a lei ao caso concreto. E necessario um 
avanco em termos de atribuigoes e isso somente o judiciario pode 
estabelecer para si mesmo, forcando por refazer sua propria historia 

Sendo esta conjectura uma tendencia do mundo contemporaneo, urge 

necessario que o poder judiciario amolde-se num projeto justo de democratizagao do 

poder judiciario, de tal forma que o possibilite atuar significativamente tanto na 

organizagao do tecido social em bases mais igualitarias quanto na consolidagao de 

um sistema juridico moderno e eficiente. 

2.7 Principios que Informam o Acesso a Justiga 

O direito deve ser realizado atraves dos principios gerais que filtram os 

valores, trazendo-os do mundo das ideias para o mundo das normas e dos fatos. 

Com este fulcro, o Acesso a Justica deve ser visto com base nos seus principios 

norteadores, procurando a realizagao das suas finalidades. 

O Acesso a Justiga, direito de protegao constitucional, apresenta principios 

norteadores que fundam seu exercicio, os quais enaltecem que o Acesso a Justica 

deve ser oportunizado a todos os cidadaos (acessibilidade), na utilizagao dos 

instrumentos adequados e aptos a alcangarem seus efeitos (operosidade) e a 

utilidade dos meios empregados para a obtengao da tutela jurisdicional (utilidade), 

bem como a ponderagao em caso se colisao de direitos fundamentais, de principios 

fundamentais (proporcionalidade). 

2.7.1 Principio da Acessibilidade 

O principio da acessibilidade pressupoe uma ordem de fatores ou elementos 
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indispensaveis a sua existencia. Enfoca Carneiro (2000, p. 57) que: "para um 

processo ser acessivel a todos faz-se imprescindivel o direito a informagao, a 

legitimacao adequada e um reduzido custo economico" 

Resta evidente que o direito a informacao, ao conhecimento do direito e um 

componente imprescindivel para o pleno Acesso a Justica, pois o absoluto 

desconhecimento do mesmo impossibilita as pessoas o reconhecimento e o 

exercicio de seus direitos. 

Um segundo elemento essencial para a acessibilidade do acesso a justica 

consiste na indicacao da pessoa mais adequada para a defesa de direitos, que nem 

sempre e o titular do mesmo. Declara Carneiro (2000, p. 58): "[...] a legitimacao da 

pessoa ou das pessoas mais adequadas para a defesa de um direito, tenha a 

natureza que tiver, possibilitara que ele possa efetivamente ser reclamado, da 

melhor forma e com o melhor desempenho". 

Percebe-se que o legitimado a defesa do direito de forma adequada pode ser 

de natureza outra que nao o titular do direito. Para Carneiro (2000, p. 59): 

No piano individual, no campo da defesa dos direitos homogeneos, o titular 
do direito material nao seria, em regra, a pessoa mais adequada, nao so pela 
situacao de maioria pobre em nosso pais, mas tambem pelo peso dos 
adversariosf...]. No campo do direito individual simples, nao homogeneo, no 
qual a regra da legitimacao do titular do direito prevalece, o Ministerio Publico, 
se estiver funcionando no processo, e o proprio juiz deverao estar atentos ao 
desempenho das partes, atraves de seus advogados, para na medida do 
possivel, evitar que um marcante desequilibrio de desempenho entre as 
partes faca com que o vencedor seja aquele que nao detem o direito material. 
No piano do direito difuso ou coletivo a regra e outra: o titular individualemnte 
considerado de uma porcao desses direitos indivisiveis nao e a pessoa mais 
adequada para a sua defesa em juizo, basicamente pelas mesmas razoes 
antes mencionadas, mas sim os titulares de tal direitos coletivamente 
considerados. 

Da colocagao articulada ve-se que o elemento da legitimidade a defesa dos 

direitos se mostra relevante para assegurar o fiel amparo e cumprimento do direito 

pleiteado, bloqueando um possivel indeferimento do direito material em jogo, muitas 

vezes justificado pela falha das pessoas habilitadas no processo. 

Oportuno demonstrar ainda que para a garantia da acessibilidade do acesso a 

justica e necessario o menor esforgo economico possivel para os envolvidos, uma 

vez que o alto custo financeiro de um processo e um dos obstaculos processuais 

que impedem ou dificultam o efetivo acesso a justiga. Para Santos (1996, p. 406): 
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A resolucao formal dos litigios, particularmente nos tribunals, e muito 
dispendiosa na maior parte das sociedades modernas. As custas 
processuais, nao poucas vezes, revelam distorcoes ignobeis. Alem disso, ha 
os honorarios advocaticios e a desvalorizacao do bem buscado no processo, 
no que se refere a valores patrimoniais. 

A partir desta visao percebe-se que custo do processo corrobora para o 

afastamento dos cidadaos, que acabam nao apresentando suas pretensoes em 

juizo. A falta de condicao financeira do lesado, portanto, configura-se como um 

grande obstaculo a efetivacao do direito de acao. 

2.7.2 Principio da Operosidade 

O aspecto da operosidade do Acesso a Justica esta relacionada em um 

primeiro momento a postura etica dos sujeitos do processo. Assim, as partes e seus 

respectivos advogados e o juiz devem ter uma atuagao condizente com os fins 

publicos que informam o processo. 

O segundo aspecto da operosidade e explicado por Carneiro (2000, p. 71) ao 

destacar: 

[...] a operosidade do acesso a justica consiste na utilizacao dos instrumentos 
e dos meios mais eficazes, quer pelas partes e seus advogados, quer pelo 
juizo, no sentido de obter maior e melhor produtividade. Quanto maior e 
melhor a produtividade, possivelmente mais justo e mais rapido sera o 
resultado, pois os instrumentos e os meios adequados se destinam a essa 
finalidade. 

Diante deste escrutinio, tem-se que e de relevante importancia a perfeita 

utilizacao dos meios adequados e apropriados para o regular andamento do 

processo, uma vez que o processo nao sofrera retardos na medida em que os meios 

e os instrumentos forem devidamente utilizados, tendo como consequencia a tal 

almejada celeridade. 

Diz-se almejada, porque a morosidade ou lentidao da prestacao jurisdicional e 

um dos problemas estruturais no Brasil que interferem na questao do Acesso a 

Justiga, apesar de a Constituigao Federal contemplar no art. 5°, inciso LXXVIII que, 

"a todos, no ambito judicial e administrative sao assegurados a razoavel duragao do 

processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitagao". Nesse 
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particular, o comando constitucional tern por escopo evitar as delongas processuais 

que tanto sacrificam o direito material das partes posicionadas na empreitada 

judicial. 

Para Montenegro Filho (2007, p. 40): 

A razoavel duracao do processo so sera alcangada com a aprovagao de 
projetos que evitem a proliferagao de recurso destinados ao combate de 
toda e qualquer decisao judicial, bem como por meio de uma maior 
originalidade do operador do direito. 

Neste proposito, deve-se conceber o processo como meio, nao como fim do 

acesso a justica, evitando a pratica de atos exageradamente burocraticos e 

procrastinatorios da tutela jurisdicional, tendo em vista a aplicagao do principio da 

razoavel duragao do processo no piano concreto. 

2.7.3 Principio da Utilidade 

O Acesso a Justiga nao deve ser concebido numa visao reducionista como 

simples acesso ao poder judiciario, como foi dito em linhas anteriores. O processo 

deve ser visto como meio e nao o fim da tutela jurisdicional, o que acaba 

sobrecarregando o poder judiciario de toda responsabilidade pela falta de acesso a 

justiga. E como base neste fundamento que reside o principio da utilidade do 

processo. Destaca Carneiro (2000, p. 78) sobre o assunto que: 

E fundamental que o processo possa assegurar ao vencedor tudo aquilo 
que ele tern direito a receber, da forma mais rapida e proveitosa possivel, 
com menor sacrifico para o vencido. A jurisdigao ideal seria aquela que 
pudesse, no momento mesmo da violagao, conceder, a quern tern razao, o 
direito material. 

O aspecto da utilidade consiste justamente na utilidades das decisoes, 

dando a quern tern o direito, tudo e precisamente aquilo que tern direito a obter, e no 

prazo razoavel, para que o bem da vida pleiteado nao perca seu valor devido a 

procrastinagao do processo. Em outras palavras, a utilidade do processo passa, 

necessariamente por um enfoque que tern como linhas principais a 

instrumentalidade do processo e sua efetividade. 
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Vale ressaltar, pela sua importancia na salvaguarda do direito material o 

instituto da tutela antecipada, que representou um divisor de aguas no direito patrio 

e regula-se pela Lei 8.952/94. 

2.7.4 Principio da Proporcionalidade 

O postulado da proporcionalidade liga-se a ideia da concretizacao da justica, 

na medida em que, o magistrado diante de casos concretos, deve ponderar os bens 

juridicos em conflito visando aplicar da forma mais justa as normas previstas. 

Segundo Espidola (2002, p. 236): 

De acordo com o principio da proporcionalidade, sempre que haja restricoes 
que colidam com direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadaos, 
o interprete deve atuar segundo o principio da justa medida, vale dizer, 
escolhendo, dentre as medidas necessarias para atingir os fins legais, 
aquelas que impliquem o sacrificio minimo dos direitos dos cidadaos. Ou 
seja: as restricoes que afetem direitos e interesses dos cidadaos so devem 
ir ate onde sejam imprescindiveis para assegurar o interesse publico, nao 
devendo utilizar-se medidas mais gravosas quando outras que o sejam 
menos forem suficientes para atingir os fins da lei. 

Destarte, percebe-se que a proporcionalidade e um principio da hermeneutica 

constitucional, aplicado na ponderacao ou harmonizacao de conflitos entre normas 

constitucionais, por meio do qual se faz um sopesamento entre as desvantagens do 

ferimento de um direito e as vantagens que serao obtidas com a prevalencia do 

outro no caso concreto. 



58 

4 O PAPEL DA EDUCAQAO PARA A DEMOCRATIZAQAO DO A C E S S O A 

JUSTIQA NO ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO 

Hodiemamente, considera-se por cidadao aquele individuo a quern a 

Constituigao confere direitos e garantias e Ihe da o poder de seu efetivo exercicio, 

alem de meios processuais eficientes contra a violacao de seu gozo ou fruicao por 

parte do Poder Publico. Em uma abordagem mais ampla proposta por Boal (apud 

Enade, 2009, p. 12): "Atores somos todos nos e cidadao nao e aquele que vive em 

sociedade, e aquele que a transforma". 

Assim assumir a postura de cidadao e ter consciencia dos direitos e deveres 

constitucionalmente estabelecidos e participar ativamente de todas as questoes que 

envolvem o ambito de sua comunidade, de seu bairro, de sua cidade, do Estado-

membro e de seu Pais, inclusive no que se refere ao aparato legal que tutela sua 

conduta e assegura seus direitos. 

Nao se pode, por sua vez, exercer-se, pacifica ou contenciosamente, um 

direito que nao se sabe ser titular. E a grande maioria da populacao brasileira 

desconhece seus direitos, ficando impossibilitados de exerce-los, numa ignorancia 

habil que induz grande parte das mazelas sociais que lotam os jornais brasileiros 

contemporaneos. 

Conforme dados educacionais divulgados e referendados quando da 

abordagem dos aspectos gerais do Direito a Educagao na sociedade brasileira, no 

capitulo 1 (um) deste estudo, tem-se que uma significativa parcela da sociedade 

brasileira encontra-se a margem do sistema educacional, sendo excluido de um dos 

mais basicos direitos dos cidadaos, qual seja o Direito a Educagao, reflexo da 

cultura de nao-implementagao de politicas publicas eficazes e satisfatorias. A cerca 

da tematica elucida Santos (1996, p. 196): 

[...] e neste contexto de implementacao da justica social e tendo em vista o 
primado do principio da Igualdade material, que nao basta agoes de 
contemplar o acesso a justica como um direito fundamental, mas 
principalmente e, sobretudo, promover agoes assistencias eficazes de 
educagao formal, pois o perfeito exercicio do acesso a justiga e a tao 
sonhada cidadania somente triunfara com a efetivacao do conhecimento do 
direito por toda a populagao. 
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Desta constatagao, a estrutura das ideias nucleares de um Estado 

Democratico de Direito deve ter como base estrutural o principio da igualdade 

material dos cidadaos, que os conduz para a esfera da exigencia e garantia dos 

efeitos juridicos dos atos normativos consagradores de direitos fundamentais, em 

destaque a Educacao e o Acesso a Justica. A necessidade de efetivacao das 

normas educacionais na ordem juridica nacional constituiu condicao inarredavel para 

o amplo acesso a justiga e consequentemente, para a construgao de um projeto de 

justiga social. 

Sobreleva notar que o Direito a Educacao e cristalizado, segundo a Lei 

9394/96 (LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional), em niveis de 

ensino que compoem a Educagao Escolar, quais sejam a Educagao basica e o 

Ensino Superior. Interessa a presente investigagao detalhar a Educagao basica, pois 

a mesma constitui a etapa da Educagao que vai imprimir o reconhecimento da 

importancia da educagao escolar para os diferentes momentos destas fases da vida 

e da sua intencionalidade maior ja posta no art. 205 da Constituigao Federal. 

A Educacao Basica congrega a educacao infantil, o ensino fundamental e o 

ensino medio e sua finalidade esta contemplada no artigo 22 da LDB, in verbis: 

Art. 22. A educacao basica tern por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formacao comum indispensavel para o exercicio da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. 

A educagao basica torna-se, dentro do art. 4° da LDB, um direito do cidadao a 

educagao e um dever do Estado em atende-lo mediante oferta qualificada. E tal o e 

por ser indispensavel, como direito social, a participagao ativa e critica do sujeito, 

dos grupos a que ele pertenga, na definigao de uma sociedade justa e democratica. 

Ressalte-se que a concepgao de Educacao ora defendida ultrapassa o 

simples aspecto do desenvolvimento cognitivo, a mera transmissao de 

conhecimentos, e volta-se para o desenvolvimento do ser humano de forma integral, 

assegurando ao cidadao uma formagao que promova o exercicio e reivindicagao dos 

direitos constitucionalmente consagrados como outros ainda nao incluidos nas 

legislagoes e assim construir um espaco social cidada. 

A ausencia da Educagao faz com que o cidadao brasileiro nao acione o Poder 

Judiciario. Uma sociedade conscientizada no que diz respeito a seus direitos e 
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obrigacoes faz com que seus membros se tornem mais responsaveis e mais 

confiantes no Poder Judiciario. A Educacao neste aspecto oportunizara a populacao 

brasileira o modo de usar a jurisdicao do Estado afim de que, atraves do Judiciario 

vejam suas insatisfacoes sanadas. 

Os debates centrais da processualistica contemporanea voltam-se para a 

celeridade do processo, preceito este inserto no artigo 5° do diploma de 1988, como 

uma forma de resposta do Estado Jurisdicional para com aqueles que, ao acionarem 

a tutela jurisdicional, veem a execracao do direito pleiteado pela lentidao do 

comando judicial. E Inegavel a relevancia deste principio jurisdicional, entretanto, 

por si so, sem promover a massificacao do conhecimento do direito pelos 

jurisdicionados, nao alcancara a democratizacao do Acesso a Justiga. Segundo 

analises da Educagao no Brasil destaca Cappelletti (1988, p. 58): 

Nao se pode simplesmente diminuir a febre, mas tem-se que curar a 
infecgao. Conferir o acesso a justica aos necessitados e promover, com 
plenitude, a cidadania, a qual somente e alcancavel somente pela 
Educagao. Uma vez concretizada tal realidade, a igualdade material sera 
garantida. 

A par desse entendimento, resta inegavel a importancia da Educagao para a 

consecugao dos fundamentos da Constituicao Federal patria, mais precisamente a 

cidadania, uma vez que a mesma e aspecto basico integrante da educagao formal, 

pois conforme esclarece Dallari (2004, p.66) em linhas anteriores, "a educagao e um 

processo de aprendizagem e aperfeigoamento por meio do qual as pessoas se 

preparam para a vida". 

Frente a tal constatagao, tem-se que a Educagao da populagao e de 

fundamental importancia para a formagao de uma cidadania consciente e dotada de 

autonomia social, ao passo que, somente com a concretizacao do direito a educagao 

alcangar-se-a a cidadania desejada, em que a populacao tera a competencia de 

fazer-se sujeito de direitos, reivindicando a efetividade dos direitos 

constitucionalmente consagrados como outros ainda nao incluidos nas legislagoes e 

assim construir um espago social cidada. 

Assim dispoe o art. 205 da CF/88: "A educagao, direito de todos e dever do 

estado e da familia, sera promovida e incentivada com a colaboragao da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da 

cidadania [...]". 
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Para a Educacao, segundo se pode perceber no texto constitucional, os 

legisladores abriram um horizonte ampliado, que vai alem da garantia a educacao 

formal e qualificacao para o trabalho. O objetivo parece ter sido o de alcancar e 

atender ao pleno desenvolvimento do ser humano, reiterando, com seu conteudo, 

uma das formas de concretude do Fundamento da Dignidade da Pessoa Humana. 

Portanto, o conceito de Educacao a ser considerado pelos que se detem 

sobre este estudo, deve ser o mais abrangente e completo em relacao ao 

desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Deve ultrapassar o 

simples aspecto do desenvolvimento cognitive bem como do pragmatico preparo 

para o mercado de trabalho. Seu objetivo parece ser o de criar oportunidade e 

oferecer possibilidades para o desenvolvimento do ser humano de forma integral. 

O artigo 5° da Constituigao Federal expressa mais claramente os direitos 

basicos do cidadao, e possui incisos que deveriam ser analisados como fonte de 

preparagao para o exercicio ativo da cidadania. A formagao minima do cidadao deve 

ser edificada de modo a propiciar a transformagao da sociedade atual em uma 

sociedade mais atuante e feita por um povo consciente de seus direitos basilares e 

fundamentais. Conveniente destacar o preceituado Moraes (2006, p. 162) no que se 

refere ao conceito sobre o que seriam os direitos fundamentais: 

0 conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que 
tern por finalidade basica o respeito a sua dignidade, por meio de sua 
protecao contra o arbitrio do poder estatal e o estabelecimento de 
condicoes minimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, 
podendo ser definido como direitos humanos fundamentais. 

O aparato estatal, sob esta perspectiva, deve oferecer mecanismos com a 

possibilidade de ampliagao do Acesso a Justica, nao somente por meio da busca ao 

judiciario, mas com a efetiva divulgagao e insergao dos direitos basicos do cidadao, 

colaborando com a transformagao da realidade social, bem como, despertar no 

cidadao consciente a responsabilidade como multiplicador ativo de conhecimentos 

que favoregam a concretizacao da luta pelos direitos que sua comunidade possui, 

mas que muitas vezes nao conhece e, consequentemente, jamais podera exerce-

los, tampouco defende-los. 

Corroborando com este entendimento destaca Cappelletti (1988, p. 12): "O 

acesso a Justiga pode, portanto, ser encarado como o requisite fundamental - o 
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mais basico dos direitos humanos - de um sistema juridico moderno e igualitario que 

pretenda garantir, e nao apenas proclamar os direitos de todos". 

Resta evidente que a Educagao e um dos elementos essenciais para que o 

individuo possa exercer plenamente seus direitos e lutar por uma maior inclusao 

social, inclusive no contexto das relagoes com o Judiciario. Entretanto, pelo que e 

possivel constatar na sociedade brasileira ha uma falta de informagao, ou uma 

sequencia de informagoes incorretas, fazendo com que o cidadao nao possa ser 

capaz de detectar qual ou como seu direito esta sendo violado e que como e 

passivel de reparagao judicial. 

No dizer de Santos (1996, p.57), " 0 conhecimento do direito, atraves da 

Educacao, e o ponto de partida e ao mesmo tempo de chegada para que o acesso a 

justiga, tal como preconizamos, seja real, alcance a todos." 

A educagao, quando utilizada e vivenciada sob uma praxis reflexiva, 

questionadora, em que alem de apenas alfabetizadas, as pessoas sejam real e 

profundamente educadas, tendo a possibilidade de conhecer nao somente os 

conteudos curriculares obrigatorios, mas alguns de seus direitos basicos, como os 

elencados no artigo 5° e 6° da Constituigao Federal/88 e os direitos fundamentais 

sociais. A articulagao deste desiderato sugere a possibilidade de um 

desenvolvimento afetivo, intelectual e social, muito mais rico, ativo e transformador 

de suas realidades e, por consequencia, do pais, promovendo o acesso a cidadania. 

Tal educagao, voltada tambem para fundamentos juridicos, tern a capacidade 

de acrescentar diversos assuntos que se amoldem a realidade bem como, aos 

problemas caracteristicos da sociedade brasileira, despertando no cidadao a 

consciencia critica para fazer uma leitura estendida de seu meio e procurar ameniza-

la, sendo por atitudes autonomas de mudangas internas, ou seja, em seu proprio 

ser, em sua etica ou por meio de efetivo acesso a justiga objetivando lutar por seus 

direitos e de seus pares. 

Para Frei Betto (apud Muniz 2002, p. 126): 

Portanto, o aspecto objetivo de uma legislacao que garante os direitos 
humanos precisa ser complementado pelo aspecto subjetivo, uma educacao 
para os direitos humanos, de modo a torna-los um consenso cultural 
enraizado no sentir, no pensar e no agir das pessoas. 
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Com efeito, o modelo de assessoria juridica adequado a atuagao do acesso a 

Justiga, em todos os seus aspectos, deve pautar-se pelos principios da educagao 

popular, tragados no Brasil por Paulo Freire. Tal metodo, tambem conhecido como 

pedagogia libertadora, objetiva mediatizar a realidade a fim de atingir um nivel de 

consciencia critica e possibilitar uma atuagao transformadora da sociedade. E 

justamente essa especifica finalidade que dita a maneira pela qual se 

instrumentaliza a educagao popular e que justifica sua influencia junto aos 

movimentos sociais, principalmente na educagao de adultos. 

Portanto, o conceito de Educagao a ser considerado pelos que se detem 

sobre este estudo, deve ser o mais abrangente e completo em relagao ao 

desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Deve ultrapassar o 

simples aspecto do desenvolvimento cognitive bem como do pragmatico preparo 

para o mercado de trabalho. Seu objetivo parece ser o de criar oportunidade e 

oferecer possibilidades para o desenvolvimento do ser humano de forma integral. 

Segundo texto de Freire (2005, p. 260) tem-se o seguinte conceito de 

educagao: 

[...] e mais compreensivo e abrangente que o da mera instrucao. A 
educacao objetiva propiciar a formacao necessaria ao desenvolvimento das 
aptidoes, das potencialidades e da personalidade do educando. 0 processo 
educacional tern por meta: (a) qualificar o educando para o trabalho; e (b) 
prepara-lo para o exercicio consciente da cidadania. O acesso a educacao 
e uma das formas de realizacao concreta do ideal democratico. 

Dessa forma, procura-se dar a educacao uma nova ordem institucional, em 

que a mesma possa assegurar ao cidadao um conhecimento em que se proceda o 

exercicio e protegao dos seus direitos e das suas necessidades basicas, atraves 

dos servigos essenciais que Ihe devem ser oferecidos por um Estado democratico 

de direito. Tal postulado sera alcangado por meio de uma Educagao libertadora 

pautada na formagao de individuos com uma visao critica da realidade social. 

Ao apresentar estrategias para a exigibilidade das normas relativas a 

educagao, Piovesan (2002, p.88) destacou, 

Tomou-se, hoje, axiomatico dizer que o 'direito a educagao' insere-se no 
quadro contemporaneo das liberdades publicas 'reais' como uma de suas 
expressoes sociais mais significativas. Trata-se de uma liberdade publica, 
de carater positivo, que impoe ao Estado o dever de prestacao, um 'facere', 
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do qual ele so se desincumbira realizando o programa de acao 
consubstanciado na norma constitucional. 

Apresenta-se, na tradicao Constitucional brasileira, uma concepcao de 

direitos que condiciona o exercicio de direitos sociais aos direitos de liberdade, 

negando aos direitos sociais efetiva concretizacao. Destarte, paulatinamente, tal 

concepcao vem sendo superada, em que vem sendo atribufda a maximizacao dos 

direitos sociais positivados no texto constitucional, em destaque a Educacao. 

De acordo com Muniz (2002, p 96): 

Em se tratando, especificamente, do direito a educacao, os argumentos 
pesam no sentido que, para alem da sua positivacao no artigo 6° da 
Constituicao, encontra-se implicito no caput do art. 5°, relacionado 
diretamente a direitos como a vida e a dignidade da pessoa humana, motivo 
pelo qual, qualquer argumento contra sua aplicabilidade imediata, torna-se 
insuportavei. 

Anota-se diante das colocacoes articuladas que a Educacao e, absoluta e 

incontestavelmente, um agente de transformacao social, instrumento de realizagao 

do primado constitucional da igualdade material de todos, que devidamente 

estruturada possibilita a efetivacao do Acesso a Justica e, contrariamente, sem ela, 

Estado democratico de Direito, paz social, conhecimento dos direitos e deveres, 

justica social e direito material, tornar-se-iam palavras despidas de efetividade. 

4.1 Dados Elucidativos do Acesso a Justica pelo Hipossuficiente 

Objetivando compreender a importancia da Educacao Formal para a 

concretizacao do pleno Acesso a Justica, pressuposto basilar da cidadania, 

desenvolveu uma pesquisa de campo, no mes de junho do corrente ano, baseada 

na aplicacao de um questionario com perguntas Claras e objetivas, sendo composto 

de 06 (seis) perguntas, sendo 05 (cinco) exclusivamente fechadas e uma aberta e 

fechada. Realizou-se a aplicacao dos questionarios em tres salas de aula, 

apresentando duas delas 15 (quinze) alunos e a outra sala uma quantidade de 10 

(dez) alunos. 
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0 universe- da pesquisa foi a Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Jose Goncalves da Silva, localizada na cidade de Sao Joao do Rio do 

Peixe, cujos sujeitos foram alunos da Modalidade da Educacao de Jovens e Adultos 

(EJA). 

A seguir apresentar-se-ao os dados obtidos em forma de graficos, sendo 

representadas as porcentagens alcancadas em cada item do questionario. 

Enfatizando, desde logo, que as informacoes coletadas respondem satisfatoriamente 

para analise das reais possibilidades e limitacoes do Acesso a Justica no sistema 

patrio. 

Preliminarmente, destaca-se que a pesquisa focalizou-se numa parcela da 

sociedade brasileira exclufda das benesses sociais, tais como, saude, trabalho, 

lazer, cuja renda familiar economica nao ultrapassa a 2 (dois) salarios minimos, 

sendo a mesma constituida por rendimentos provenientes de aposentadoria e 

recursos de programas sociais. 

• Ate 1 Salario 
Minimo 

• Ate 2 Salarios 
Mfnimos 

No dizer de Carneiro (2000, p. 58): 

0 grande contingente de pessoas no ordenamento juridico brasileiro trata-
se de pessoas que nao tern condicoes sequer de ser partes - os "nao-
partes" sao pessoas absolutamente marginalizadas da sociedade, porque 
n§o sabem nem mesmo os direitos de que dispoem ou de como exerce-los. 

Este cenario ocasiona o grande paradoxo da ordem juridica brasileira, pois 

justamente aqueles que mais necessitam da tutela jurisdicional, por terem a maior 

incidencia de violacao dos seus direitos, estao imersos num contexto de pobreza e 

alienacao social e cultural, que impossibilita ou pelo menos dificulta que a atividade 

jurisdicional nao seja contemplada, de maneira concreta e satisfatoria, por todas as 

camadas sociais, sendo portanto, exclufda de um dos mais basicos direitos do 

homem - o acesso a Justica. 
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Prossegue-se a analise dos dados elucidando a faixa etaria dos sujeitos da 

pesquisa. 

• Entre 18 e 24 Anos 
• Acima de 24 Anos 

Diante dos dados apresentados destaca-se que a faixa etaria dos 

entrevistados nao e linear, apresentado desde alunos a partir de 18 anos ate 64 

anos de idade, tendo em vista tratar-se de uma turma da EJA, cujo objetivo e suprir 

as lacunas educacionais nao atendidas na idade propria. 

Dentre os itens da pesquisa, este ora apresentado e de fundamental 

importancia para demonstrar o nivel educational dos individuos. 

26% 

74% 

• 1° e 2° Ano da Ensino 
Fundamental I 

• 2° e 3° Ano do Ensino 
Fundamental I 

Os sujeitos da pesquisa apresentam um atraso educational assustador, mas 

conivente com a realidade social brasileira, que apresenta um contingente 

populacional excluido do Direito a Educacao. 

Conforme ensina Santos (1996, p. 405): "quanto mais baixo e o nivel 

educational dos cidadaos, mais distantes estarao em relacao ao Acesso a Justica, e 

essa distancia tern como causa nao apenas os fatores economicos, como 

principalmente fatores sociais e culturais". O grafico do nivel de escolaridade a 

seguir exposto revela que quase a totalidade dos alunos, um percentual de 74%, sao 

cursistas do 1° segmento da 1 a fase do Ensino Fundamental, refletindo um cenario 

de baixa produtividade cognoscitiva e consequentemente de inconsciencia dos 

direitos consagrados pela ordem juridica. 

A busca efetiva da Republica Federativa do Brasil consiste em alcancar seus 

fundamentos, dentre eles a cidadania. Compreender a nocao de cidadania 
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disseminada pelos sujeitos da pesquisa e de magnitude irrefutavel para se 

depreender a consciencia cidada e democratica da parcela exclufda da sociedade 

brasileira, refletindo direta e negativamente na alienacao juridica. 

10% 

50% 
40% 

O TER DIREITOS POLITICOS E CIVIS 

• TER DINHEIRO 

• VOTARESERVOTADO 

Neste item da pesquisa ficou evidenciado que 50% dos sujeitos identificam a 

cidadania restritamente aos direitos politicos de votar e ser votado, consciencia esta 

compartilhada pelos mais diversos segmentos sociais. Uma parcela de 40%, imersa 

num contexto de marginalizacao social mais intenso e que desperta maior 

preocupacao, compreende a cidadania como um atributo decorrente do status 

economico do individuo, fruto de um processo historico que disseminou uma cultura 

da classe social dominante, destinataria e usuaria privilegiada das benesses sociais. 

Segundo Arendt (2001, p. 225): "A cidadania e o direito a ter direitos, pois a 

igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos nao e um dado nulo". Tal 

ensinamento esta consubstanciado nos ideais de uma verdadeira cidadania, aquilo 

para que se propugna um Estado Social Democratico de Direito, como se classifica 

o Estado Brasileiro. Entretanto, deste estudo resulta que apenas um percentual de 

10% dos sujeitos da pesquisa apresentam a compreensao de ser a cidadania 

sinonimo de ter e exercitar direitos civis e politicos, contemplados na ordem 

Constitucional como direitos de todos, em destaque o Direito a Educacao e o Acesso 

a Justica. 

Em decorrencia da concepcao de cidadania apresentada pelos sujeitos da 

pesquisa no item acima comentado, determinou-se a capacidade dos mesmos em si 

reconhecerem ou nao enquanto cidadaos titulares de direitos e deveres, e 

comprometidos com as transformacoes sociais. 

• Sim 
• Nao 
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Os dados constatados vem confirmar o panorama excludente da sociedade 

brasileira, onde o universo de 70% das pessoas nao se concebem nem ao menos 

cidadaos deste Estado, pois encontram-se a margem do progresso e das benesses 

sociais. Os 30% que responderam afirmativamente serem cidadaos, fundamentam-

se, equivocadamente, na capacidade de votar, olvidando-se do real valor do status 

de cidadao, que consiste no exercicio do leque de direitos civis e politicos, mas 

sobretudo na participacao critica e atuante nos processos decisivos da sociedade. 

Ao serem indagados a cerca do conhecimento dos direitos a eles 

assegurados fica evidente o contexto de desconhecimento, uma vez que 75% 

informam nao conhece-los. Esse cenario da pesquisa e de salutar importancia para 

se constatar o obstaculo cultural que impede o buscar da tutela jurisdicional 

satisfativa. 

25% 

• SIM I 
• NAO 

75% 

Destaca Cappelletti (1988, p. 78): 

0 primeiro momento do acesso a Justica e o conhecimento por parte do 
cidadao de que e sujeito de direitos fundamentals, fator este que condiciona 
a efetividade de toda ordem juridica constitucional e, principalmente, do 
principio democratico. 

O conhecimento dos direitos nao se confunde com a mera informacao, 

devendo ser entendido como conscientizacao, que envolve nao apenas o saber que 

tern direitos, mas tambem o desenvolvimento de novas formas de ver a vida, de 

conceber a realidade e de pensar, de modo a produzir mudancas de percepgao e de 

com portamento. 

Evidentemente, falar-se em conscientizacao em direitos fundamentals nao 

significa pressupor que os cidadaos sejam meros receptores de conhecimento, 

totalmente ignorantes de sua condicao humana, ou que o processo pedagogico seja 

de "mao unica". Ao contrario, o programa de educacao em direitos fundamentals 
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deve ser construfdo atraves do dialogo e da troca de experiencias, objetivando a 

consciencia critica da realidade e nao somente a ciencia dos direitos. 

Diante do grafico apresentado observa-se um percentual de 25 % que 

responderam conhecer seus direitos, ressalta-se contudo, que as respostas 

restringem-se ao direito a aposentadoria e outros beneficios previdenciarios, ao 

passo que o maior percentual dos entrevistados nao soube responder. 

Tal contexto e justificado por Santos (1996, 172) ao enaltecer que : "A falta de 

educacao sobre os direitos atribuidos pela ordem juridica marginaliza o individuo dos 

mecanismos de acesso e afasta-o dos beneficios sociais, proporcionados pela 

jurisdicao". Uma parcela nem sequer apresenta a documentacao civil basica, quanto 

mais conhecer os direitos formalmente assegurados 

Para captagao de dados mais solidos acerca do tema, destinou-se os itens 

que se seguem para a analise das limitacoes e reais possibilidades do Acesso a 

Justica operacionalizado por um segmento social de baixos parametros de 

condicoes de vida, baixo fndice de escolaridade, enfim, por um segmento da 

sociedade desfavorecido socialmente. 

Ao serem indagados sobre a utilidade da justica, 46% declaram que esta 

serve apenas para certas pessoas, 28% nao souberam responder, 26% 

responderam que nao convem para nada. Veja-se: 

28% 26% 

46% 

• NAO SERVE PARA 
NADA 

• SERVE PARA CERTAS 
PESSOAS 

• NAO SOUREBAM 
RESPONDER 

A segunda categoria de respostas esta embasada no obstaculo economico do 

Acesso a Justiga, que torna este direito fundamental exercitavel apenas pelo 

segmento da sociedade financeiramente favorecido, refletindo uma distorcida visao 

de ser o Acesso a Justica voltado apenas para os ricos. Conforme Santos (1999, p. 

180) "o tema do acesso a justica e aquele que mais diretamente afeta as relacoes 

entre o processo civil e a justica social, entre a igualdade juridico-formal e a 

desigualdade socioeconomica". 
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Em contrapartida, a desigualdade socioeconomica resulta da inexistencia de 

uma real democracia, pautada na igualdade de oportunidades e de condigoes, isto e, 

igualdade no piano horizontal, oportunizada pela efetivagao do Direito a Educacao 

de qualidade para toda a populacao brasileira. Desta forma percebe-se que a 

exclusao social patrocina a exclusao juridica, logo se faz imperioso promover a 

democratizacao do Direito a Educacao de qualidade, pressuposto inquestionavel 

para a justiga social. 

Analisando as respostas daqueles que negam a utilidade da justica, 

destacando que a justiga nao convem para nada, acompanham o sentido da 

explanacao acima suscitada, acrescentando um outro obstaculo do Acesso a Justica 

que e a lentidao do processo, ocasionando a disseminagao do sentimento de 

impunidade e a conseqiiente descrenca no poder judiciario. 

Os percentuais residuais da pesquisa que constituem 28% dos sujeitos nao 

souberam pautar e responder a cerca da tematica proposta. 

O louvavel texto Constitucional de 1988, na forma do art. 5°, LXXIV, define 

como instituicao essencial a fungao jurisdicional de Estado, a Defensoria Publica, 

incumbindo-a da orientagao juridica e da defesa, em todos os graus, dos 

necessitados. Partindo desta premissa, inseriu-se na pesquisa um item especulativo 

a cerca do conhecimento da existencia da Defensoria Publica. 

16% 14% 
• SIM 

• NAO 

• OUV1U FALAR 

70% 

Em uma constatagao lastimavel, mas nao imprevisivel tem-se que 70% dos 

sujeitos da pesquisa nem ao menos ouviu falar em Defensoria Publica, esbarrando 

uma vez mais no desconhecimento do direito e dos meios de reparagao dos danos 

suportados. Assim destaca Rocha (2005, p. 63): 

Acesso a Justi£a transcende o acesso ao Judiciario. Nas comun idades que 
ja contam com o trabalho de um Defensor Publico os resultados sao 
significativos, alcancando-se a igualdade material no trato dos direitos. 
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Percebe-se, todavia, que, pelo seu papel transformador - inclusive do 
proprio Poder Judiciario, democratizando-o, sao muitas as resistencias -
veladas ou expressas - a efetivacao da Defensoria Publica 

Conforme o elucidado e mediante os dados da pesquisa, percebe-se que 

ainda existe por parte dos assistidos desconhecimento sobre o que realmente 

representa e significa a Defensoria Publica e o tipo de service prestado. Diante do 

exposto, e em decorrencia da observacao do que apresentam os assistidos, 

percebeu-se que Ihes falta total entendimento de como obter Acesso a Justica, bem 

como, verificou-se desconhecimento dos direitos basicos que possuem. 

O sistema da sociedade brasileira, disfargadamente imbuido num vies 

democratico, e marcado por um cenario de violacao de grande parcela dos direitos 

fundamentals e sociais dos cidadaos, que embora formalmente consagrados, 

encontram-se inoperantes no atual arcabougo social e juridico. 

Na perspectiva de apreciar, por parte dos sujeitos da pesquisa, a esfera dos 

direitos violados, suscitou-lhes a hipotese de terem precisado da justica em algum 

momento. As respostas, em termos de 60%, confirmam ter necessitado da tutela 

jurisdicional e os outros 40% negam tal circunstancia. Senao veja: 

10% 

• SEMPRE QUE NECESSARIO 

• 1 VEZ 

• MAIS D E I VEZ 

• NUNCA 

E importante esclarecer que o Acesso a Justica consiste em um direito 

pressuposto dos demais direitos, cujo fundamento e salvaguardar, restaurar ou 

modificar situagoes juridicas. Segundo Carneiro (2000, p. 160): "O direito de acesso 

a justiga, embora sempre posto como acesso ao Poder Judiciario, pode constar do 

patrimonio dos direitos humanos, constituindo- se numa garantia formal para os 

demais direitos fundamentals". 

Entretanto, lamentavelmente analisando os dados do presente item, observa-

se que, 65% declaram que apesar de necessitarem da justiga nunca exercitaram o 

Direito Publico Subjetivo de Agao jurisdicional, reforgando o panorama de injustiga 

social impregnada no cenario national, pois sem tutela e protegao dos direitos nao 
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ha cidadania, e sem esta nao ha Justica Social, fundamento basilar do direito 

contemporaneo. 

Do universo da pesquisa, apenas 10% informam acionar a tutela jurisdicional 

sempre que necessario, sendo esta condicao ideal num Estado Social Democratico 

de Direito. 20% declaram terem acessado a justica apenas 1(uma) vez e 5% mais de 

uma vez. 

Ressalte-se, por oportuno, que as demandas suscitadas pelos que 

exercitaram o direito Constitucional do Acesso a Justica, revestem-se de natureza 

previdenciaria basicamente. Circunstancia esta justificada pela proximidade do 

direito pleiteado e o interesse do titular, ja que os rendimentos previdenciarios sao a 

fonte unica da renda familiar de muitos dos sujeitos da pesquisa. 

Sendo assim, novo enfoque poder-se-a atribuir esta abordagem, no sentido 

de reduzir o distanciamento do Poder Judiciario para com a sociedade, em que o 

orgao jurisdicional vem galgando novas roupagens, devido, sobretudo a ampliacao 

dos direitos sociais, em que a sociedade em busca da materializacao dos direitos 

constitucionalizados, exige a atuacao de uma instituicao judiciaria mais democratica 

e social. 

Prescreve Esteves (2007, p. 15): 

[...] essa situacao, que estaria colocando o Poder Judiciario brasileiro e seu 
papel emancipatorio na "ordem do dia", nao e uma situacao que poder ser 
escolhida por juristas, governantes ou legisladores. Escolhas desse tipo sao 
feitas pela sociedade, que recorre ao poder judiciario e Ihe exige resposta. 

Sobreleva notar, neste contexto, que o poder judiciario vendo sendo 

compelido a proporcionar materialmente e nao apenas formalmente a igualdade de 

direitos, sob a egide da Constituicao Federal de 1988, pois o constitucionalismo 

contemporaneo tern por escopo assegurar a efetividade das normas constitucionais, 

sob pena de ficarem destituidas de eficacia. 

4.2 A Educacao Enquanto Escopo Social Do Processo 

O escopo social parte do entendimento de que o processo e um instrumento a 

servigo da paz social. O Estado deve se valer do sistema processual para, 

eliminando conflitos, devolver a sociedade a paz desejada. 



73 

Sabe-se que a populacao brasileira e pouco afeita as disputas no Judiciario 

por nao confiar em sua atuagao, em se tratando de analisar os escopos sociais do 

processo. Por isso, nao se pode deixar de analisar a educacao como um objetivo 

instrumental do processo, tal como a pacificacao com justica, pois esta e um escopo 

a ser alcancado com o intuito de chamar a propria populacao a trazer suas 

insatisfagoes para serem solucionadas em juizo. 

E necessaria uma conscientizagao de que os jurisdicionados possuem direitos 

e obrigagoes uns perante os outros, ao passo que, quando tais direitos sao violados, 

devem acionar o Poder Judiciario, como orgao garantidor da justiga. Conforme 

observa Grinover (2005, p. 43): 

(...) Falar em instrumentalidade, pois, nao e falar somente nas suas ligacoes 
com a lei material. O Estado e responsavel pelo bem-estar da sociedade e 
dos individuos que a compdem: e, estando o bem-estar social turbado pela 
existencia de conflitos entre pessoas, ele se vale do sistema processual 
para, eliminando os conflitos, devolver a sociedade a paz desejada. 0 
processo e uma realidade desse mundo social, legitimada por tres ordens 
de objetivos que atraves dele e mediante o exercicio da jurisdicao o Estado 
persegue: sociais, politicos e juridico. A consciencia dos escopos da 
jurisdicao e sobretudo do seu escopo social magno da pacificacao social 
constitui fator importante para a compreensao da instrumentalidade do 
processo, em sua conceituacao e enderecamento social e politico. 

A preocupagao dos processualistas contemporaneos diz respeito a 

efetividade do processo como instrumento de tutela dos direitos, apregoando uma 

concepgao que se propoe como um instrumento etico, acessivel a todos, pautado na 

busca da concretizagao dos seus escopos processuais e assim apto a atender aos 

anseios de um efetivo acesso a justiga. 

Entretanto, a sociedade brasileira vivencia hoje um cenario de desigualdade 

estrutural, indiscutivelmente incompativel com os princlpios fundamentals da 

democracia. Assim, nao existe nenhuma dificuldade em visualizar o quao limitador e 

o efetivo Acesso a Justica, e, consequentemente, a cidadania como um todo. 

Neste contexto, alem da efetividade e celeridade processual, deve-se 

propugnar pela concretizagao dos escopos processuais, em destaque a educacao, 

pois somente com a manifestagao atuante de toda a populacao no cenario juridico-

constitucional, atenuar-se-a a descrenga no Poder Judiciario e, mormente, a 

jurisdicao inclusiva acompanhada do progresso juridico e social. 
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4.3 A Exclusao Juridica como forma de Exclusao Social 

O modelo de Estado capitalista liberal, fomentou desigualdades alarmantes e 

extremas, o que, por seu turno, e geradora de uma injustica social. Da mesma 

forma, o sistema de acesso a justiga apregoado historicamente no Brasil, ao qual 

tinha acesso aqueles de maior poder aquisitivo, abstraia a camada social carente da 

populacao, o que corroborou para o contexto atual de exclusao juridica. 

A cerca da tematica elucida Faria (1997, p.59): 

[...] se o Caminho das classes menos privilegiadas para obtencao de uma 
justiga mais socialmente aplicada encontra-se bloqueado, que se quebrem 
os bloqueios, que se desobstruam as estradas. Justiga e uma necessidade 
natural, como o ar. E pressuposto da sociedade civil porque a antecede, 
como esta ao Estado. E o pao do povo, conforme Brecht, e o povo esta 
sempre com fome. 

O Judiciario e o principal instrumento de protecao institucional dos direitos 

fundamentals e que, sem Judiciario, nao ha que se falar em direito fundamental. Tal 

e essa vinculacao entre direito fundamental e Poder Judiciario que Barcellos (2002, 

p. 293) elucida o fato de que "o acesso a Justica no nucleo da dignidade humana". 

E de se acrescer que o aspecto e ainda mais nftido com relacao aos direitos 

sociais, devido a historica abstencao de forca juridica das normas constitucionais 

garantidoras de direitos sociais, que dependem em ultima instancia de atuacao do 

poder judiciario. Segundo Lima (2005, p. 160): 

O grande paradoxo e que justamente aqueles que mais necessitariam do 
Judiciario, por estarem em um patamar muito baixo de pobreza, sao os que 
menos condicoes possuem de acessar a Justica, seja por Ihes faltar 
consciencia de seus direitos, por nao possuirem uma assistencia judiciaria 
minimamente satisfatoria, por nao acreditarem no Judiciario e por nao terem 
confianca nas i n s t i t u t e s estatais como um todo. 

E esse e o grande dilema no contexto nacional, pois geralmente quern aciona 

o Judiciario para a concretizagao de um direito socioeconomic© nao necessita tanto 

da ajuda estatal, ao passo que os mais necessitados sequer tern condigoes de saber 

que possuem direitos. 

No ambito desta observagao, percebe-se que o acesso a justica e ao 

Judiciario e amplamente influenciado pelo contexto socioeconomico no qual os 
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individuos estao inseridos. Assim quanto maior a desigualdade social maior o 

contexto de exclusao do direito fundamental do Acesso a Justica. 

Deste modo explicita-se o dizer de Carneiro (2000, p. 58): 

0 grande contingente de pessoas no ordenamento juridico brasileiro trata-
se de pessoas que nao tern condicoes sequer de ser partes - os "nao-
partes" s i o pessoas absolutamente marginalizadas da sociedade, porque 
nao sabem nem mesmo os direitos de que dispdem ou de como exerce-los 

Diante deste cenario de exclusao social faz-se imprescindivel promover a 

democratizacao do Pais, e tal ideario so sera alcancado com o pleno exercicio do 

Direito a Educacao. 

A concretizagao do Direito a Educacao repousa na ideia de progressividade e 

gratuidade de um ensino de qualidade extensivel a todos, voltada nao so para a 

difusao de conhecimentos propedeutics, mas, sobretudo, para a conscientizacao 

de valores cidadaos e democraticos. Conforme assinala Arendt (2001, p. 245): 

Na medida em que nao ha democracia sem cidadaos ativos, nao ha cidadao 
ativo sem consciencia politica, nao ha consciencia politica sem uma visao 
critica de si, do outro, da natureza, das reiacoes entre estes e, finalmente, 
nao se chega a essa concretizacao sem educacao basilar que sustentem e 
orientem estas posicoes. Nesse encadeamento de ideias, a construcao de 
conhecimentos e o desenvolvimento da postura critica advinda deles, 
necessita de um processo de educacao, comprometido com a realidade 
social. 

Ve-se assim que uma das condicoes basicas para o desenvolvimento da 

democratizacao da sociedade brasileira e a construcao da cidadania e esta nao 

prescinde das habilidades, conhecimentos e atitudes desenvolvidos e construidos no 

processo de Educacao. 

A partir desta constatacao, tem-se que a democratizacao da Educagao 

tambem tern o condao de promover o pleno exercicio Acesso a Justica por todos os 

individuos do meio social, ao passo cidadao educado conhece seus direitos e 

invocara, sempre que necessario, a tutela jurisdicional em busca de pacificacao e 

preservagao de seus direitos. 
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4.4 A Atuacao da Jurisdicao Constitucional brasileira na Concretizacao do Direito 

Fundamental Social a Educacao 

A partir da assertiva de que, o Direito a Educagao e pressuposto para a 

existencia de uma vida digna e para alcangar os fundamentos constitutionals da 

cidadania e da Dignidade da Pessoa Humana, cabe ao Poder Judiciario dar eficacia 

as normas educacionais ao passo que a jurisdicao para os tempos atuais e vista 

como inclusiva, pautada na validagao dos direitos sociais e que visa assegurar uma 

ordem juridica justa, enfim a consolidagao de nossas instituigoes democraticas e 

sociais. Destaca Mello (2007, p. 189): 

No Estado Democratico de Direito, a jurisdicao constitucional possui papel 
fundamental, pois analisa as demandas relativas a Constituicao Federal, a 
partir de uma perspectiva democratica, onde a realizagao dos direitos 
fundamentals e dos principios deve ser ampla. Nesse sentido e que a 
jurisdicao constitucional torna-se primordial a democracia, pois tern como 
principal fundamento a concretizacao dos direitos fundamentals. 

Consoante a dicgao doutrinaria exposta, e perceptivel que quando se fala em 

jurisdigao constitutional, quer se referir a uma jurisdigao constitutional democratica, 

protetora e refletora dos anseios e aspiragoes dos cidadaos, cujo escopo essential 

traduz-se na implementagao e concretizagao dos preceitos basilares do 

ordenamento juridico, consagrados constitucionalmente, atuando em conformidade 

com os ditames da Carta Constitucional e da propria democracia. 

O cerne desta explanagao tern a jurisdigao constitucional brasileira como 

eficaz na prestagao do direito fundamental social a educagao, a fim de possibilitar a 

todos os cidadaos igualdade de condigoes de vida digna, evitando que os direitos 

fundamentals sociais sejam configurados em uma pretensao utopica e irrealizavel no 

tocante a efetividade almejada pela Carta Magna vigente. 

Indubitavelmente, o Direito a Educacao e pressuposto a existencia da 

Dignidade da Pessoa Humana, logo e imprescindivel que seja amplamente 

concretizado. Convem expor o ensinamento de Miranda (1989, p.45): 

Ha direito publico subjetivo a educacao, logo o Estado pode e tern de 
entregar a prestacao educacional. Fora dai, e iludir o povo com artigos de 
Constituicao ou de Leis. Resolver o problema da educagao nao e fazer leis, 
ainda que excelentes; e abrir escolas, tendo professores e admitindo 
alunos...Seria sem sentido aplicar-se a materias fundamentals...Assim, todo 
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cidadao brasileiro tern o direito subjetivo publico de exigir do Estado o 
cumprimento da prestacao educational, independentemente de vaga, sem 
selecao, porque a regra juridica constitucional o investiu nesse status, 
colocando o Estado ao lado da familia, no poder-dever de abrir a todos as 
portas das escolas publicas e, se nao houver vagas, nestas, das escolas 
privadas, pagando as bolsas aos estudantes. 

Na sistematica deste entendimento, vislumbra-se a necessidade de realizagao 

dos comandos constitucionais no que tange a educagao, para a estruturagao de uma 

sociedade comprometida com os ideais de justiga social, visando a realizagao de 

prestacao assegurada por norma de direito fundamental. 

O status de direito publico subjetivo conferido a educagao, embora, refira-se 

apenas ao ensino fundamental, este compreendido por alunos com a faixa etaria de 

06 e 14 anos de idade, torna um preceito de aplicabilidade imediata, exigivel por 

todos, dotado de plena vinculagao e que implica na possibilidade de impor ao Estado 

a sua efetiva concretizagao. 

Conforme Mello (2007, p. 144): 

Os direitos subjetivos situados ao nivel da legislacao sao direitos categorias 
juridicas instituidas pelo legislador e por estes enderecadas, por um lado as 
pessoas que possam nas relacoes juridicas as quais incidira um direito legal, 
e, por outro, aos juizes que devam decidir casos judiciais nos quais estejam 
em jogo esses direitos subjetivos legais. 

A partir disso, formula-se uma atuagao jurisdicional, centrada na salvaguarda 

dos direitos fundamentais sociais, calcado na atuagao de um Poder Judiciario 

comprometido com as demandas sociais e firmado em uma concepgao de Estado 

Democratico de Direito. 

Esta tarefa implica superar a mera declaragao dos direitos postos e enveredar 

na diregao da maximizagao e concretizagao dos mesmos, uma vez que sao atributos 

subjetivos de seus titulares, os quais tern o poder de exigir o seu fiel cumprimento de 

quern tern competencia em prove-los. 

Torna-se salutar transcrever Leal (2008, p. 63): 

[...] o Estado Democratico de Direito assenta-se em dois pilares: a 
democracia e os direitos fundamentais. Nao ha democracia sem o respeito 
e a realizagao dos direitos fundamentais-sociais, e nao ha direitos 
fundamentais-sociais, no sentido que Ihe e dado pela tradicao, sem 
democracia. Ha assim, uma co-pertenca entre ambos. 
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Esta observagao que se faz sob a egide do Estado Democratico de Direito 

merece louvaveis consideragoes, ao passo que homogeneiza dois conceitos 

imprescindiveis para a justiga social: Democracia e direitos fundamentais-sociais. 

Sao bases conceituais complementares e inter-dependentes, a realizagao de um 

esta diretamente relacionada a observancia da outra, logo sao inconcebiveis 

separadamente. Tal posicionamento reflete para as novas dimensoes para as quais 

forja-se o Direito contemporaneo, calcada na validagao dos preceitos 

constitucionais. 

Convem ressaltar que a jurisdigao constitucional representa uma ruptura de 

distanciamento do direito com a realidade social e ao mesmo tempo uma exaltagao 

ao ideal democratico, posto que o Direito contemporaneo vivencia um estagio de 

desenvolvimento juridico que busca a consolidagao da cidadania social, pautado em 

novas concepgoes que potencializam a forga normativa da Constituigao, 

compreendendo ao fenomeno da Constitucionalizagao do Direito. 

Esta fase e marcada pela passagem da Constituigao para o centro do sistema 

juridico, de onde passou a atuar como filtro axiologico de todo o sistema juridico. 

Segundo Barroso (2008, p. 330) as normas constitucionais conquistaram: 

As normas constitucionais apresentam status pleno de normas juridicas, 
dotadas de imperatividade, aptas a tutelar direta e imediatamente todas as 
situacoes que contemplam. A constituicao passa a ser a lente atraves da 
qual se leem e se interpretam todas as normas infraconstitucionais. E a 
efetividade da constituigao e a base sobre a qual se desenvolveu, no Brasil, 
a nova interpretacao constitucional. 

Essa nova roupagem constitucional converge para a articulagao de uma 

jurisdicao constitucional comprometida com a implementagao da tutela e efetividade 

dos direitos fundamentais-sociais, e consequentemente com a afirmagao da 

igualdade substancial. 

Neste contexto de potencializagao dos preceitos constitucionais, ha de convir 

que as normas que disciplinam o Direito a Educagao, contempladas e protegidas em 

nivel constitucional, nao de ser entendidos como de eficacia plena e aplicabilidade 

imediata, produzindo efeitos jurfdicos. Isto significa que todos sao investidos do 

direito publico subjetivo, com efetivo exercicio, indispensaveis ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua 

qualificagao para o trabalho. 
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Frente as linhas do Constitucionalismo moderno, ressalta-se a importancia 

vital que os princfpios assumiram no ordenamento jurfdico contemporaneo, a 

fundamentar os preceitos de ordem constitucional. Bonavides (2001, p. 292) refere 

que os princfpios: 

[...] postos no apice da piramide normativa, elevam-se, portanto, ao grau de 
norma das normas, de fonte das fontes, uma vez que sao qualitativamente a 
viga-mestra do sistema, o esteio da legitimidade constitucional, o penhor da 
constitucionalidade das regras de uma Constituicao. 

Assim, ve-se que os princfpios abandonaram seu tradicional papel de 

subsidiario e assumiram a funcao de diretriz interpretativo de todo o ordenamento 

jurfdico, passando a ser, em sua substantia, o topo hermeneutico que conformara e 

conferira forca normativa maior a Constituicao. 

A atuagao dos princfpios consiste portanto em atribuir legitimidade as normas 

constitucionais, apregoando uma nova visao principiologica do direito, que devem 

ser observados quando da elaboracao, interpretacao e aplicagao das normas, 

constituindo, desta maneira, a materializacao dos paradigmas de um Direito 

permeado de valores e voltado a realizagao do ideal de justica, dentro de uma nova 

interpretagao constitucional. 

Winck e Reis (2008, p. 109) destacam que: 

[...] a concepcao principiologica que vem se solidificando permite antever o 
real valor que os princfpios possuem para a viabilizacao de uma ordem 
juridica mais justa, fundada em criterios de equidade, reconhecendo-se a 
necessidade de adequacao ao corpo social que deve tutela. 

Nesta dimensao, o grande merito dos princfpios norteadores do sistema 

jurfdico consiste em romper com o isolamento artificial da Constituicao, enaltecendo, 

de forma pormenorizada, a caracterfstica essential de uma Constituicao Cidada, 

ouse seja, a adaptagao e a contextualizagao com a realidade social, de tal forma que 

a Constituigao Federal de 1988 passe a ser concebida como um instrumento de 

defesa popular, e consequentemente, mecanismo impulsionador da democracia. 

4.5 As Teorias que negam a judiciabilidade dos Direitos Sociais 
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A Constituicao Federal de 1988, influenciada pelo movimento do 

constitucionalismo social do seculo XX, contemplou e positivou um leque de direitos 

sociais dos cidadaos tendo em vista conferir consolidacao a cidadania social. 

Entretanto, apesar de protecao constitucional, os direitos sociais sofrem 

limitacoes no campo da efetividade de suas normas, criando uma cultura juridica 

que impede a tomada de decisoes do judiciario no tocante a garantia dos direitos 

sociais e consequentemente, para o efetivo exercicio da cidadania. 

Esteves (2007, p. 58) destaca que: 

[...] desde a edicao da Constituicao de 1988 e diante da busca pelo 
Judiciario como meio para solucao dos conflitos sociais com o intuito de dar 
consolidagao a cidadania social, e possivel identificar tres tipos de oposicao 
alicercadas em diferentes matrizes politicas de interpretacao e de ideologia. 
A primeira, de carater juridico-sociologico; A segunda diz respeito a um 
posicionamento de carater juridico-ideologico e a terceira, de concepcao 
polftico-ideologica. 

Diante da colocagao transcrita, e de se observar que existem 

posicionamentos contrarios ao postulado de que o poder judiciario e orgao legitimo 

para conhecer e julgar toda e qualquer violacao de direito, seja de esfera individual 

ou social, motivo este que inviabiliza a vivencia da democracia em sua plenitude. 

A teoria de carater juridico-sociologico, para Santos (1996, p. 227): "diz 

respeito a existencia de um direito que nao e estatal, mas se resolve paralelamente 

nas comunidades". Essa concepcao busca tao-somente o exercicio da cidadania no 

seio da comunidade em que o individuo esta inserido, conformada a ideia de que o 

Judiciario e incapaz de resolver questoes ligadas ao exercicio da cidadania social. 

Ao que concerne a segunda concepcao assinala Esteves (2007, p. 59): 

[...] os postulados juridico-ideologicos encontram disseminados na cultura 
juridica brasileira, e acabam por limitar a atuacao do poder judiciario sob 
orientacoes que proibem o juiz de julgar contra a lei e somente o fazem agir 
para reconstruir uma realidade de que leve a subsuncao de um fato a uma 
norma, sempre em conflitos em conflitos part iculars, com a prevalencia dos 
direitos dos individuos. 

Nesta situacao, os magistrados se tornam a "boca da lei", reproduzindo o que 

determina a norma legal, cumprindo o papel que Ihes e delegado pelo Estado 

soberano, precipuamente, na implementacao de direitos de cunho individualistas, 
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negando a tutela do judiciario aos reclamos da sociedade particularmente no tocante 

a garantia dos direitos sociais. 

A cultura juridica brasileira contemporanea vem consolidando, 

paulatinamente, uma politica de afirmacao e protecao dos direitos sociais do 

cidadao, sendo compreendidos como status de direitos fundamentais. Conforme 

Winck e Reis (2008, p. 122): "a magistratura precisa deixar de decidir os conflitos 

sem relacionar-se com os rostos, pois as decisoes dos juizes sao sem rosto". 

Aqui reside mais uma das criticas a teoria jurfdico-ideologica nas quais os 

fenomenos sociais que chegam ao Poder Judiciario precisam deixar de ser 

analisados como meras abstragoes juridicas, olhando-se para os protagonistas dos 

processos judiciais como sujeitos ativos que requerem respostas do poder judiciario, 

detentor do monopolio jurisdicional. 

No que concerne a concepcao politico-ideologica, esclarece Esteves (2007, p. 

60): "a judicializacao dos conflitos sociais frusta a possibilidade de desenvolvimento 

das lutas populares pela reivindicagao de direitos". Esta concepcao em nada 

acrescenta, pois e destituida de qualquer enfoque juridico. 

Conforme analisado, as teorias supracitadas sao contundentes em negar a 

judicializacao dos direitos fundamentais sociais, e que se nutrem para a manutencao 

do status quo, frustrando a possibilidade de consolidagao da cidadania social. 

Entretanto, contemporaneamente, tem-se legitimado posicionamentos 

favoraveis no tocante da efetivagao dos direitos fundamentais sociais, ganhado 

destaque duas correntes doutrinarias: uma denominada Dogmatica da Razao do 

Estado e outra que intitulada Dogmatica Constitucional Emancipatoria. 

Ressalte-se, preliminarmente, que a primeira tern ligagao com a manutencao 

do status quo e que desconsidera a relevancia das instituigoes democraticas e 

sociais na configuragao da nova ordem constitucional. Piovesan (2002, p. 94) ao 

comentar sobre a Dogmatica Constitucional da Razao assinala: 

Consiste em formacao discursiva que procura demonstrar a radicalidade do 
constituinte de 1988, tendo em vista que o tecido constitucional passou a 
ser costurado a partir de uma hermeneutica prospectiva que nao procura 
apenas conhecer o direito, como ele e operado, mas que acompanha suas 
entranhas e processos concretizadores, e ao mesmo tempo fomente uma 
cultura juridica capaz de contribuir para a mudanca da triste condicao que 
acomete a formacao social brasileira. 
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O constitucionalismo contemporaneo tern apontado novas vertentes ao 

ordenamento juridico brasileiro, pautado em valores e no respeito as i n s t i t u t e s 

sociais democraticas. Assim, a concepcao da Dogmatica Emancipatoria 

Constitucional tern por fundamento a dignidade da pessoa humana, de forma a 

possibilitar e legitimar a judicializacao dos direitos sociais. 

Contudo, parte da doutrina brasileira que faz restricoes a possibilidade de 

judicializacao de conflitos sociais que envolvam a aplicabilidade e efetividades de 

normas constitucionais de direitos fundamentais sociais. Quando estes exigem 

prestagoes materiais, condiciona ser exigivel do Poder Judiciario algo que e minimo, 

vinculando, portanto, ao que se chama de minimo existencial. 

3.5.1 A teoria do Minimo Existencial e a Clausula da Reserva do Possivel 

A categoria do minimo existencial refere-se as condigoes minimas de 

existencia humana digna que nao pode ser objeto de intervengao do Estado e que 

ainda exige prestagoes positivas. Nas palavras de Silva (2005, p. 198): 

0 minimo existencial refere-se a dimensao essencial e inalienavel dos 
direitos da pessoa, inclusive dos direitos que demandam prestagoes 
estatais. Assim, o direito a educacao, enquanto pressuposto para o 
exercicio da liberdade e para a garantia da igualdade de oportunidades se 
converte em direito fundamental de liberdade. 

Nesta esteira, o Direito a Educagao integra a categoria do minimo existencial, 

uma vez que a sua concretizagao e pressuposto para se efetivar a dignidade 

humana, dotando a parcela da populacao excluida dos patamares minimos de 

condigoes para realizar a liberdade real, a fim de poder gozar da liberdade juridica. 

Barcellos (2002, p. 146) assinala que: 

Na linha do que se identificou no exame sistematico da propria Carta de 
1988, o "minimo existencial" que ora se concebe e composto de quatro 
elementos, tres materiais e um instrumental, a saber: a educacao, a saude, 
a assistencia aos desamparados e o acesso a justiga. Repita-se, ainda uma 
vez mais, que esses quatro correspondem ao nucleo da dignidade da 
pessoa humana a que se reconhece eficacia juridica positiva e, a fortiori, o 
status de direito subjetivo exigivel diante do poder judiciario. [grifos do autor] 
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Anota-se que as colocacoes articuladas vem incluir os direitos fundamentais 

sociais no rol dos direitos publicos subjetivos, em destaque o Direito a Educacao e o 

Acesso a Justiga como premissas basicas da pessoa humana, devendo, portanto 

terem aplicabilidade plena e cuja violagao deve ser reparada incondicionalmente 

pelo poder judiciario. 

Em defesa da concretizagao do direito fundamental social a educagao Krell 

(2002, p. 55) ressalta, "a esse direito, que e pressuposto para o exercicio da 

dignidade humana, valor fundamental do Ordenamento Juridico Brasileiro, o 

argumento da reserva do possivel nao pode prosperar". 

A Reserva do possivel, por sua vez, corresponde a um aval dos poderes 

publicos em vincular a inefetividade das normas constitucionais a escassez de 

recursos economicos, em especial dos direitos sociais prestacionais, como a 

educagao. Scaff (2006, p. 29) sustenta que "relativizam a forga vinculante de tais 

direitos e os condicionam a chamada 'reserva do razoavel' ou do 'possivel', 

parecendo com isto condenar as normas sociais a precariedade". 

Entretanto, sabe-se que a educagao integra o conjunto das prestagoes 

minimas necessarias para que o individuo nao se encontre em situacao de 

indignidade, portanto cabera ao Estado garantir o minimo social existencial. Na 

visao de Alexy (2002, p. 86): 

Nao se pode admitir que direitos fundamentais sociais, mais 
especificadamente, os direitos a saude e a educacao, tornem-se pretensao 
utopica e irrealizavel no tocante a efetividade almejada pela Carta Magna, 
quer pela insuficiencia momentanea de verbas estatais, por falta de 
previsibilidade no orcamento, ou por discussao de interferencia de poderes 
em suas esferas. 

A partir desta assertiva, deve-se reconhecer e defender um minimo 

existencial formado por direitos fundamentais e sociais que tern aplicabilidade 

imediata, reconhecidos como direitos subjetivos, dotados de plena vinculagao e que 

implica na possibilidade de impor ao Estado, inclusive mediante recurso via judicial, 

a realizagao de prestagao assegurada por norma de direito fundamental, pois este 

mfnimo tera como condutora dignidade da pessoa humana. 

Convem observar, por oportuno, que a ideia de um minimo existencial 

defendida por setores doutrinarios no Brasil guarda correspondencia com a 

dignidade da pessoa humana, cujos maiores defensores sao Barcelos (2002) e 

Sarmento (2004, apud Mello, 2001). Tais concepgoes estao vinculadas a ideia da 
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cidadania reivindicatoria fundada em direitos humanos e se prendem a ideia de 

igualdade substancial. 

4.6 O Supremo Tribunal Federal e o seu Papel na Concretizagao e Efetivacao do 

Direito Fundamental Social a Educagao 

E notorio, diante das explanagoes aqui referidas, que a sociedade 

contemporanea vem assumindo novos contornos, mediante a persecugao dos ideais 

de cidadania e de um processo continuo de aprofundamento democratico, 

passando, portanto a exigir a atuagao de um Poder Judiciario apto a responder 

satisfatoriamente aos anseios sociais, imbuido por uma jurisdigao Constitucional 

cujo desiderato maior e promover a concretizagao da cidadania social. 

Para tanto, o poder judiciario vem fazendo valer seu papel de garantidor dos 

direitos fundamentais, exigindo de forma proporcional o seu cumprimento. 

Desta feita, os direitos fundamentais sociais, declarados e garantidos pela 

Constituigao Federal de 1988, em destaque o Direito a Educagao, vem logrando 

perspectivas positivas quanto a sua aplicabilidade e justiciabilidade. 

Neste interim, apresentar-se-a os atuais mecanismos da jurisdigao 

Constitucional do Supremo Tribunal Federal, orgao principal de todo o sistema 

jurfdico, acerca do direito Fundamental Social da Educagao, apresentado 

jurisprudencias que envolvam este direito como objeto. 

O Supremo Tribunal Federal, orgao de cupula do poder judiciario brasileiro, 

em recente julgado destaca que: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINARY. 
AQAO CIVIL PUBLICA. CARENCIA DE PROFESSORES. UNIDADES DE 
ENSINO PUBLICO. OMISSAO DA ADMINISTRACAO. EDUCAQAO. 
DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONJVEL. DEVER DO ESTADO. ARTS. 
205, 208, IV E 211, PARAGRAFO 2°, DA CONSTITUIQAO DO BRASIL. 1. 
A educacao e um direito fundamental e indisponivel dos individuos. E dever 
do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercicio. Dever a ele 
imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituicao do Brasil. A 
omissao da Administracao importa afronta a Constituicao. 2. 0 Supremo 
fixou entendimento no sentido de que "[a] educacao infantil, por qualificar-se 
como direito fundamental de toda crianca, nao se expoe, em seu processo 
de concretizacao, a avaliacoes meramente discricionarias da Administracao 
Publica, nem se subordina a razoes de puro pragmatismo 
governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislative 
e Executivo, a prerrogativa de formular e executar politicas publicas, revela-
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se possivel, no entanto, ao Poder Judiciario determinar, ainda que em 
bases excepcionais, especialmente nas hipoteses de politicas publicas 
definidas pela propria Constituicao, sejam essas implementadas pelos 
orgaos estatais inadimplentes, cuja omissao - por importar em 
descumprimento dos encargos politicos-juridicos que sobre eles incidem em 
carater mandatorio - mostra-se apta a comprometer a eficacia e a 
integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional". 
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE n° 
594018 AgR / RJ - Rel. Eros Grau. Pub. DJU 07/08/2009) 

A decisao em exame revela as aspiracoes sociais em prol de um poder 

Judiciario comprometido com a justiga social, tendo em vista o alto significado social 

e o irrecusavel valor constitucional de que se reveste o Direito a Educacao, logo 

compete ao Poder Publico assegurar os criterios de natureza objetiva, que no caso 

em tela, e a contratagao de profissionais da Educagao, de torna-lo real, mediante 

concreta efetivagao da sua garantia. 

Ao que concerne ao Direito a Educagao infantil, o Supremo Tribunal Federal 

determinou da seguinte forma: 

EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinario. Inadmissibilidade. Educagao 
infantil. Crianca de ate seis anos de idade. Atendimento em creche e pre-
escola. Direito assegurado pelo proprio Texto Constitucional (CF, art. 208, 
IV). Compreensao global do direito constitucional a educagao. Dever juridico 
cuja execugao se impoe ao Poder Publico, notadamente ao Municipio (CF, 
art. 211, § 2°). Precedentes. Agravo regimental nao provido. Nega-se 
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razoes 
consistentes, decisao fundada em jurisprudencia assente na Corte. 2. 
RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudencia assentada sobre a materia. 
Carater meramente abusive Litigancia de ma-fe. Imposicao de multa. 
Aplicacao do art. 557, § 2°, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando 
abusiva a interposigao de agravo, manifestamente inadmissivel ou 
infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao 
agravado. (STF - RE n° 592937 AgR / SC - Rel. Cezar Peluso - Pub. DJU 
05/06/2009) 

A prerrogativa juridica articulada impoe, ao Estado, por efeito da alta 

significagao social de que se reveste a educagao infantil, a obrigagao constitucional 

de char condigoes objetivas que possibilitem, de maneira concreta o efetivo acesso 

e atendimento em creches e unidades de pre-escola, sob pena de configurar-se 

inaceitavel omissao governamental, apta a frustrar, injustamente, por inertia, o 

integral adimplemento, pelo Poder Publico, de prestagao estatal que Ihe impos o 

artigo 208, inciso IV, da Constituigao Federal. 

Em prosseguimento a analise das jurisprudencias do Pretorio Excelso acerca 

do Direito a Educagao tem-se: 
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EMENTA - CRECHE E PRE-ESCOLA - OBRIGACAO DO ESTADO. 
Cumpre ao Estado - genero - proporcionar a creche e a pre-escola as 
criancas de zero a cinco anos de idade, observando a norma cogente do 
artigo 208, inciso IV, da Constituigao Federal, com a redacao decorrente da 
Emenda Constitucional n° 53/2006. (STF RE n° 384201 AgR / SP, Rel. 
Marco Aurelio- Pub. DJU 03/03/2007). 

Diante da colocacao articulada, denota-se a obrigacao de assegurar a todas 

as criancas o atendimento educational proprio a suas circunstancias, por aquele a 

quern o texto constitucional impoe a competencia. Assim, a omissao do Estado a 

imposigao ditada pelo texto qualifica-se como comportamento de maior gravidade 

juridica, uma vez que ofendem os direitos que nela se fundam e tambem impede, 

por ausencia de medidas concretizadores, a propria aplicabilidade dos postulados e 

princfpios da Lei Fundamental. 

Em julgamento de uma Acao de Descumprimento de Preceito Fundamental a 

Corte Suprema enaltece que: 

Arguigao de descumprimento de preceito fundamental. A questao da 
legitimidade constitucional do controle e da intervengao do poder judiciario 
em tema de implementagao de politicas publicas, quando configurada 
hipotese de abusividade governamental. Dimensao politica da jurisdigao 
constitucional atribuida ao supremo tribunal federal. Inoponibilidade do 
arbitrio estatal a efetivagao dos direitos sociais, economicos e culturais. 
Carater relativo da liberdade de conformacao do legislador. Consideragoes 
em torno da clausula da 'reserva do possivel'. Necessidade de preservagao, 
em favor dos individuos, da integridade e da intangibilidade do nucleo 
consubstanciador do 'minimo existencial'. Viabilidade instrumental da 
arguigao de descumprimento no processo de concretizacao das liberdades 
positivas (direitos constitucionais de segunda geragao. (STF - ADPF 45/DF, 
publicada no Informativo n° 345/2004) 

Os direitos fundamentais sociais, apesar de apresentarem tratamento e 

protecao Constitutional, tiveram sua efetividade mitigada e condicionada a esfera da 

discricionariedade do Poder Publico, onde a ausencia de recursos tern justificado a 

omissao do Estado em implementar tais direitos. Entretanto, configura-se no cenario 

jurfdico national uma politica de validacao dos direitos sociais, em destaque, a 

Educagao. 

Com a nova conotagao dada pela jurisdigao Constitucional, o poder judiciario 

calcado nos ideais de justiga e democracia, tern promovido o suporte fatico de 
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exigibilidade e aplicabilidade dos mesmos, a exemplo do que se pode perceber com 

relacao ao Direito a Educacao. 

Neste interregno, a analise de algumas das jurisprudencias do Supremo 

Tribunal Federal e suas fundamentacoes acerca do direito fundamental Social da 

Educagao, possibilitou constatar que o judiciario nacional caminha para a afirmacao 

de um modelo de jurisdigao pautado na busca de efetivagao de direitos 

fundamentais do cidadao, olvidando-se da garantia e preservagao abstrata dos 

mesmos. 

Contudo, o sistema jurfdico desejado esta a passos distantes de ser 

alcangado, mas ja e perceptfvel a tendencia da mudanga pela conformagao da 

Supremacia do principio da Dignidade Humana como fundamento norteador do 

Ordenamento Jurfdico brasileiro. 



88 

5. CONCLUSAO 

No locus do discurso ate entao explanado, observa-se que a problematica do 

Acesso a Justica no sistema jurfdico nacional, remonta das concepcoes de justica e 

cidadania apregoada nos diversos contextos da historia brasileira, marcada por um 

sistema elitista e excludente, fator este determinante para a flagrante desigualdade 

social que insiste em se perpetuar no Brasil. 

A concretizagao da garantia constitucional do Acesso a Justiga perpassa pela 

ruptura dos obstaculos de natureza etica, economica e precipuamente cultural, pois 

os hipossuficientes, aqui entendidos os que apresentam um deficitario nfvel 

educational ou os desprovidos totalmente do direito fundamental a educagao, nao 

possuem a consciencia necessaria para se reconhecerem sujeitos de direitos e de 

obrigagoes, ficando impossiblitados de pautar e dar relevancia aos mesmos. 

Neste contexto, para que nao haja exclusao jurfdica por fator social, e 

importante suprimir a questao do desconhecimento dos direitos, isso porque o fator 

cultural agrava o problema do Acesso a Justica. Daf a necessidade de insergao dos 

exclufdos no processo de democratizacao do acesso a jurisdigao com o escopo de 

atender aos anseios sociais de uma justica equanime para todos. 

Ressalta-se que, o conhecimento dos direitos nao se confunde com a mera 

informagao, devendo ser entendido como conscientizagao, que envolve nao apenas 

o saber que tern direitos, mas tambem o desenvolvimento de novas formas de ver a 

vida, de conceber a realidade e de pensar, de modo a produzir mudangas de 

percepgao e de comportamento, atributos estes construfdos pelo processo de 

Educacao. 

Evidentemente, falar-se em conscientizacao em direitos fundamentais nao 

significa pressupor que os cidadaos sejam meros receptores de conhecimento, 

totalmente ignorantes de sua condigao humana, ou que o processo pedagogico seja 

de mao unica. Ao contrario, a concepgao de educacao enquanto pressuposto para o 

Acesso a Justiga, esta voltada para uma Educagao em direitos fundamentais e deve 

ser construfda atraves do dialogo e da troca de experiencias, objetivando a 

consciencia critica da realidade e nao somente a ciencia dos direitos. 

Portanto, o direito fundamental a Educagao, enquanto escopo social do 

processo, se constitui em condigao necessaria para a democratizacao do Acesso a 

Justica, pois o funcionamento adequado das vias de pacificagao social podera levar 
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o cidadao a retomar a confianga na justiga, estimulando o exercicio dos direitos. Um 

cidadao educado, alem de poder fazer valer sua pretensao, respeita os direitos 

alheios. 

Nesta perspectiva, as normas consagradoras do Direito a Educagao, de 

validade constitucional, devem deter eficacia plena e imediata, sendo logo, 

inconcebivel condiciona-las ao crivo da discricionariedade da gestao publica. Alem 

de compor o conjunto do minimo existencial e nao se subordinar a clausula da 

reserva do possivel. 

Em decorrencia deste contexto e da nova concepgao de acesso a uma ordem 

juridica justa, e que a jurisdigao constitucional deve propugnar pela defesa e 

concretizagao dos direitos fundamentais, passando o Poder Judiciario a dialogar 

com a sociedade, a mostrar suas carencias e sua estrutura, transformando-se em 

um orgao mais transparente e dando satisfagoes de sua atuagao e de aproximagao 

com a sociedade. 

Por conseguinte, o aparato estatal, sob esta perspectiva, deve oferecer 

mecanismos com a possibilidade de ampliagao do Acesso a Justica, nao somente 

por meio da busca ao Poder Judiciario, mas com a efetiva divulgagao e insergao dos 

direitos basicos do cidadao. Colaborando, assim, para a transformagao da realidade 

social, e, despertando no cidadao a consciencia de responsabilidade enquanto 

multiplicador ativo de conhecimentos. 

Em sintese, com a presente pesquisa obteve-se que o primeiro momento do 

Acesso a Justica e o conhecimento por parte do cidadao, de que e sujeito de direitos 

fundamentais, fator este que condiciona a efetividade de toda ordem juridica 

constitucional e, principalmente, do principio democratico. 

O Acesso a Justiga consiste, destarte, na protegao de uma ampla gama de 

direito, sem qualquer restrigao economica, social ou politica. Nao basta a simples 

garantia formal da defesa dos direitos e o acesso aos orgaos jurisdicionais, mas a 

garantia da protegao material desses direitos, assegurando-os a todos os cidadaos, 

independentemente da classe social. 

Verificou-se ainda que, nao basta a melhora do Acesso a Justiga com o 

aperfeigoamento dos instrumentos e condigoes materiais do trabalho, devem os 

programas assegurar a disseminagao do conhecimento do direito com vistas a 

possibilitar o acesso a jurisdicao a todas as classes sociais, haja vista que 75% 

(setenta e cinco por cento) do total dos entrevistados nao utiliza a justiga porque nao 
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sabe ou nao conhece seus direitos. 

Neste desiderato, a disseminacao do conhecimento do direito e dever de toda 

a sociedade, com a finalidade de democratizar o Acesso a Justiga, devendo ser 

estabelecido um piano integrado de agoes entre todos os segmentos sociais, atraves 

da efetivagao de uma Educacao formal de qualidade, voltada para a educacao em 

direitos humanos e fundamentais, acrescida da confecgao de cartilhas e folhetos 

explicativos, realizagao de cursos da comunidade local, revistas especializadas para 

educagao dos direitos, tanto para professores quanto para os discentes. 

Por derradeiro, ressalta-se que, as questoes aqui propostas e estudadas, 

apresentam um pouco da complexidade que a sociedade contemporanea traz em 

seu nascedouro. Neste sentido, embora solugoes paregam dificeis, torna-se 

imprescindivel que polfticas publicas de educacao possam apresentar-se como 

realmente efetivas, num contexto, em que mantido o vieis democratico, toda a 

populagao podera participar. Podera participar porque tera garantida a sua inclusao 

no meio social. 
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QUESTIONARIO 

Prezado aluno (a), o questionario a seguir e parte dos estudos realizados em sala de 
aula, que objetiva compreender a importancia da Educagao Formal para a 
concretizagao do pleno acesso a justiga, pressuposto basilar da cidadania. 
Solicitamos do (a) senhor (a) o maximo de sinceridade nas respostas a fim de nos 
favorecer uma compreensao clara das possibilidades e limitagoes do Acesso a 
Justica em nosso Pais. 

Dados socioculturais: 

NOME: 
ESCOLARIDADE: 
IDADE: 
SEXO: ( ) Masculino ( ) Feminino 

I - O QUE E CIDADANIA PARA VOCE? 

( ) TER DIREITOS POLITICOS E C M S 
( ) TER DINHEIRO 
( ) VOTAR E SER VOTADO 

II - VOCE £ CIDADAO? 

( )Sim ( )Nao 

III - VOCe CONHECE SEUS DIREITOS? QUAIS? 

( )Sim ( )Nao 

IV - PARA QUE SERVE A JUSTIQA NO BRASIL 

( ) NAO SERVE PARA NADA 
( ) SERVE PARA CERTAS PESSOAS 

( ) SERVE PARA TODA A POPULAQAO BRASILEIRA 

V - VOCE CONHECE A DEFENSORIA PUBLICA? 

( )Sim ( )Nao 

V - VOCE JA PRECISOU ALGUMA VEZ DA JUSTIQA? 

( ) Sim ( ) Nao 

VI - COM QUE FREQUENCIA VOCE ACESSA A JUSTIQA? 

( ) Sempre que necessario 
( ) 1 vez 
( ) Mais de 1 vez 
( ) Nunca 


